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RESUMO 

MOCHI, M. M.A. G. Diagnostico da Participa~ao dos Professores dos Grupos 
de Trabalho em Rede no Programa de Desenvolvimento da Educa~ao: Estudo 
de Caso no Parana. A Secretaria Estadual de Educagao (SEED) instituiu o 
Programa de Desenvolvimento Educacional (POE) como uma politica de formagao 
continuada para professores da rede publica estadual. Foi elaborado como urn 
conjunto de atividades organicamente articuladas e definidas a partir das 
necessidades da educagao basica. Busca no ensino superior uma contribuigao 
solidaria, para a melhoria da qualidade na educagao publica do Estado. 0 objetivo 
deste trabalho e diagnosticar a contribuigao do POE, nos Grupos de Trabalhos em 
Rede (GTR, 2008), no processo de formagao continuada dos professores da 
educagao basica da Rede Estadual do Parana. Realizou-se urn estudo de caso para 
verificar o desempenho dos professores no POE, buscando sistematizar as 
informag6es de modo a apontar aspectos positives e negatives do programa, 
sugerindo melhorias continuas. A pesquisa indicou que os professores possuem 
experiencia e conhecem as necessidades educacionais. Buscam possibilidades de 
melhoria da pratica pedag6gica e possuem falta de tempo para estudar. Entre os 
ajustes ao GTR, recomenda-se que o POE mantenha atualizada a sala virtual, 
disponibilizando materiais de leitura e oferecendo urn tempo maior para as 
atividades pedag6gicas extraclasses. 0 PDE-GTR, implantado desde 2007 no 
Estado do Parana, apresenta-se como promotor desta qualificagao, acredita-se que 
o investimento feito a estes profissionais reverte em beneficios a seus postos de 
trabalho, atraves da melhoria no desempenho pedag6gico. 

Palavras-chave: Professor, Programa de Educagao Profissional e Continuada, rede. 

E-mail: galhardo.mariamarlene@gmail.com 
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1 INTRODUCAO 

0 Programa de Desenvolvimento Educacional (POE) e uma proposta piloto ja 

institucionalizada no Estado do Parana, por isso requer pesquisas e observa<;6es 

acerca da qualidade de sua atua<;ao, bern para a melhoria da qualidade do trabalho 

do professor. 

lsso porque, o POE aponta para objetivos afins e muitas vezes nos 

deparamos com professores que fazem p6s-gradua<;ao em outros estudos para 

crescer intelectualmente, mas nao conseguem atingir uma margem satisfat6ria no 

ensino-aprendizagem. 

A Secretaria de Estado da Educa<;ao (SEED) instituiu POE como uma politica 

educacional de Forma<;ao Continuada, para os professores da rede publica estadual. 

Foi elaborado como urn conjunto de atividades organicamente articuladas e 

definidas a partir das necessidades da Educa<;ao Basica. Busca no Ensino Superior, 

nas universidades, a contribui<,tao solidaria e compatrvel com a qualidade desejada 

para a educa<,tao publica do Estado. 

Esse modelo de Forma<,tao Continuada proporciona ao Professor o retorno as 

atividades academicas, de forma presencia!, nas Universidades publicas do Estado 

do Parana, e de forma semipresencial, em contato per!flanente com os demais 

professores da rede publica estadual de ensino. Para tanto, sao apoiados com 

suportes tecnol6gicos necessaries ao desenvolvimento da atividade colaborativa. 

Os professores POE sao selecionados atendendo orienta<,t6es de edital 

especifico que, seguindo a legisla<,tao estadual ofereceu ate o ano de 2008 urn total 

de 1200 vagas anuais. 

A primeira turma de professores iniciou seus estudos em 2007 com 1200 

profissionais e para a segunda turma (2008), foram classificados 1100 professores. 

Gada professor POE, ap6s urn ano de estudo te6rico, tern a atribui<,tao de 

desenvolver trabalho de tutoria no Grupo de Trabalho em Rede (GTR). 

Os participantes do GTR sao organizados em grupos de 38 professores, 

inscritos de acordo com sua area de interesse, e desenvolvem simultaneamente as 

atividades pedag6gicas na escola. 

0 objeto de estudo desta pesquisa e o GTR 2008 e apresenta como problema 

de pesquisa a seguinte questao: quais as dificuldades na forma<,tao continuada em 



rede ao utilizar metodologia dos GTR, para qualificar os professores do ensino 

fundamental e media no estado do Parana? 

Esse entrela<;amento entre conteudo e tecnologia no campo educacional 

pode favorecer a Formagao Continuada dos professores e atender aos objetivos 

educacionais, tao desejados em todo o territ6rio nacional. 

0 POE oportuniza ao professor o retorno a universidade, para que este 

profissional possa retomar seus estudos de forma sistematizada, junto as 

lnstituigoes de Ensino Superior (IES). Desta forma, esta pesquisa visa identificar se 

este retorno as IES, por parte do professor, contribui para o aprimoramento do 

trabalho pedag6gico. 

A qualidade do Ensino tern sido motivo de preocupagao tanto para os 

educadores, quanta para os responsaveis pelas poHticas publicas educacionais e e 

cada vez maior a expectativa da populagao, que busca na educa<;ao a unica 

possibilidade de ter acesso ao saber sistematizado e a prepara<;ao profissional. 

A atuagao na escola estadual da rede publica como professora, por urn 

periodo superior a 25 anos, permitiu estar inserida em discussoes sobre a 

necessidade de melhoria da qualidade do ensino ofertado aos alunos da Educagao 

Basi ca. 

Durante reunioes pedag6gicas e seminaries foram formuladas propostas que 

poderiam ser aplicadas, tanto a nivel regional quanto estadual, com o prop6sito de 

encontrar respostas que atendessem as necessidades educacionais do Estado. 

Dentre elas, a formagao continuada do professor foi a mais viavel. 

No inicio do seculo XXI, anode 2007, essa proposta tao discutida e ofertada 

aos professores da rede estadual, que podem ter acesso aoestudo sistematizado, 

atraves do POE, enquanto possibilidade de melhorar a qualidade do ensino do 

estado do Parana. 

Portanto, este trabalho justifica-se dado que a implementa<;ao do POE pode 

ser uma proposta para atender a evolugao da educagao paranaense. Por este 

motivo, e pertinente estudar o desempenho do PDE-GTR na educagao paranaense, 

considerando o investimento que vern sendo feito para a valorizagao profissional do 

professor, o que pode resultar em melhor qualidade para a educagao basica. De 

acordo com a visao da sociedade o crescimento educacional anda junto com a 

valorizagao dos profissionais e esse Programa pode trazer um avan<;o no processo 

educacional do Parana. 



Neste sentido, este trabalho se prop6e diagnosticar a contribui9ao do 

PDE/GTR (2008) no processo de Forma9ao Continuada dos professores da 

Educa9ao Basica da rede estadual do Parana. 

Para atingir este objetivo sera realizada revisao bibliografica sobre a forma9ao 

e qualifica9ao dos profissionais da educa9ao, legisla9ao e as metas para a educa9ao 

basica; levantamento do numero de profissionais da educa9ao, envolvidos no 

PDE/GTR e relato das experiencias dos professores GTR 2008, em rela9ao aos 

interesses e dificuldades na aplica~o dos ensinamentos obtidos no curso. 

0 presente trabalho contempla tres capitulos. 0 capitulo I refere-se a 
fundamenta9ao te6rica, Ap6ia-se em estudos te6ricos e legisla9ao sobre a educa9ao 

basica, bern como nos pianos federais e estaduais que estabelecem as metas para 

a mesma. 

0 capitulo II destaca o tema qualidade e qualidade na educa9ao, uma das 

preocupa96es da area educacional e tambem deste estudo e traz uma revisao 

bibliografica sobre a forma9ao do professor. 

0 capitulo Ill trata dos procedimentos metodol6gicos, onde sao explicitados a 

natureza e o campo da pesquisa; o instrumento para a coleta de dados e a 

delimita9ao da popula9ao pesquisada. 

0 capitulo IV apresenta a analise e interpreta9ao dos dados, seguido das 

considera96es finais. 

2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Neste item serao discutidos parametros norteadores da Educa9ao Basica, 

considerando a legisla9ao e os Pianos vigentes, bern como o processo hist6rico da 

educa9ao no Brasil e as mudan9as educacionais no Estado do Parana, 

particularmente o periodo de 1995 a 2009. 

2.1 EDUCA<;Ao BASICA 

A Educa9ao Basica e composta pela Educa9ao lnfantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Medio. 0 objetivo da Educa9ao Basica e assegurar aos brasileiros a 

forma9ao comum indispensavel para o exercicio da cidadania e fornecer-lhes os 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 2009). 



0 Art. 205 da Constituigao Federal garante a educagao, como urn direito de 

todos e dever do Estado e da familia, a qual sera promovida e incentivada com a 

colaboragao da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificagao para o trabalho (BRASIL, 

1888). 

0 Art. 206 garante a igualdade de condigoes para o acesso e permanemcia na 

escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; o pluralismo de ideias e de concepgoes pedag6gicas, e coexistencia de 

instituigoes publicas e privadas de ensino e gratuidade do ensino publico em 

estabelecimentos oficiais (BRASIL, 1888). 

A Lei 9394/96 LOB, urn dos dois documentos norteadores da Educagao 

Basica, regulariza a base comum do curriculo, a carga horaria e freqOencia minima 

em aula e as formas de promogao de serie, cabendo aos estados, municipios e as 

escolas adequarem as normas para as especificidades regionais e locais (BRASIL, 

1996). 

0 Plano Nacional de Educayao (PNE), Lei n°. 10.172/2001 estabelece metas 

decenais para todos os niveis e etapas da educagao, indicando para que os estados 

e municipios criem e estabelegam pianos semelhantes compativeis com as metas 

nacionais. A Secretaria de Educagao Basica - SEB - conta com o Programa de 

Avaliagao e Acompanhamento do PNE e dos Pianos Decenais correspondentes, que 

realiza a avaliagao do PNE e estimulam estados e municipios a criarem seus pianos 

correspondentes e avaliarem-no a cada cinco anos de acordo com a propria lei. 

Todas as agoes da SEB visam alcanyar as metas do PNE (BRASIL, 2009). 

Mais recentemente, entre os programas em desenvolvimento pela Secretaria 

de Educagao Basica constam: 

- o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educagao, langado em 24 de 

abril de 2007, atraves do decreto 6.094 da Uniao Federal, em regime de 

colaboragao com Municipios, Distrito Federal e Estado. Conta com a 

participagao das familias e da comunidade, mediante programas e agoes 

de assistencia tecnica e financeira, visando a mobilizagao social pela 

melhoria da qualidade da educagao basica; 



- o Plano de Desenvolvimento da Educa9ao - POE, Educa9ao basica de 

qualidade, tern como prioridade investir na educa9ao basica e envolver 

todos, pais, alunos, professores e gestores, em iniciativas que busquem o 

sucesso e a perman€mcia do aluno na escola. Significa tambem investir na 

educa9ao profissional e na educa9ao superior, porque elas estao ligadas, 

direta ou indiretamente. 

Alem destes, as poHticas de Financiamento da Educa9ao, Gestao 

Democratica, Forma9ao dos Profissionais da Educa98o (inicial e continuada), 

Desenvolvimento da Educa9ao Basica, Material Didatico e lnfra-Estrutura Escolar 

desenvolvem diferentes programas visando a melhoria da qualidade da Educa9aO 

Basi ca. 

2.1.1 Educa9ao no Brasil 

0 aumento de investimentos feitos na educa9ao basica e as estrategias 

colocadas em pratica para diminuir a desigualdade de oportunidade da sociedade 

brasileira, nesses ultimos anos, conforme as informa96es oficiais bern como as 

disponiveis nas midias ainda nao tern sido suficientes para a universaliza9ao e a 

qualidade almejada. 

Diferentes organiza96es internacionais, dentre as quais United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organizations (UNESCO}, Organiza9ao para a 

Coopera9ao e o Desenvolvimento Economico (OCDE), chamam aten9ao para a 

importancia de educar os alunos para a sociedade do conhecimento (Brasil, 2008) 1. 

Dentre outros aspectos, para que os educandos pensem de forma critica e 

autonoma, que saibam comunicar-se com facilidade, reconhecer e respeitar os 

demais, trabalhar em colabora9ao e utilizar as tecnologias da informa9ao. Alertam 

tambem para que os professores sejam convenientemente formados, com grande 

autonomia e criterio profissional. Tam bern escolas com curriculos atualizados e 

flexiveis e sistemas de avalia9ao, que possam mostrar que os alunos tenham 

realmente aprendido. 

Com essa preocupa9ao, no texto "Para que servem os Cursos de Forma9ao 

de professores", (NAGEL, 2009 p. 8) levanta questoes a serem pensadas, por 

1 www.mec.gov.br 



exemplo: "0 que esta sendo discutido nos curses de formagao de professores para 

que os docentes possam se responsabilizar pelos alunos, que ao deixar o ensino 

tenham "personalidade rica" e "competencia na area do dialogo"? Como a escola 

esta administrando os recursos que possui para obter sucesso dos alunos ao 

termino dos seus curses? Quais as estimulagoes feitas aos docentes trazem 

resultados tao indesejados? Quais atuagoes didaticas empregadas vern garantindo 

aos profissionais tantos insucessos? (NAGEL, 2009 p. 8)." 

Dados do Institute Nacional de Estatfstica e Pesquisa (INEP/SAEB2
, 2007), 

disponfveis em margo de 2009, em sobre o percentual de alunos que aprenderam o 

que era esperado para cada serie revelam percentuais aquem do desejado. 

Tabela 1: Demonstratives da Aprendizagem dos Alunos do Fundamental e Medic - Nivel 
N . I R ·- S I ac1ona e eg1ao u 

LOCAL 
4a serie- ENSINO ~,sa serie - ENSINO 3a serie- ENSINO 
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL MEDIO 

Lingua 27,9% Lingua 20,5% Lingua 24,5% 
Portuguesa Portuguesa Portuguesa 

BRASIL 
Matematica 23,7% Matematica 14,3% Matematica 9,8% 

SUL Lingua 35,1% Lingua 23,1% Lingua 30,9% 
Portuguesa Portuguesa Portuguesa 

Matematica 31,2% Matematica 17,2% Matematica 14,1% 

Fonte: SAEB/INEP (2007) 

Os dados do Brasil referem-se a escolas federais, estaduais, municipais e 

privadas das areas urbana e rural. Os dados da regiao sui e do estado referem-se a 

escolas estaduais, municipais e privadas da area urbana. 

Na analise de Nagel (2009), em publicagao "0 Estado Brasileiro e as Polfticas 

Educacionais a partir dos anos 80", responsavel por organizar as polfticas 

educacionais, estabelece medidas sistematizadas para atuar, nos mecanismos de 

produgao, distribuigao e consume de bens ja institufdos ou em constante renovagao. 

A organizagao e reorganizagao do capital ocorridos nos ultimos 30 anos 

passaram por mudangas significativas. A globalizagao dos mercados e a forte 

atuagao do capitalismo financeiro exigiram reformas estruturais cada vez mais Ionge 

2 www.todospelaeducacao.com.br 



da produgao de massa e a produgao enxuta exigiu nova forma de ser do trabalho e o 

esvaziamento do Estado e de suas antigas fungoes. 

A educagao gravitava em torno de alguns eixos: prioridade da educagao 

basica, inversao da tendencia expansionista do ensino universitario, a bandeira da 

alfabetizagao, o estreitamento da fungao da escola (eliminar deficiencias basicas -

refeit6rio, posto de saude}, suprir carencias alheias ao universo academico, 

descentralizagao do sistema e desregulamentagao do sistema produtivo. 

Nesse contexto, diluem-se as analises do merito da qualificagao dos 

docentes, uma vez que a ideologizagao do saber popular, das opinioes, do mero 

consenso esvazia a necessidade de se pensar cientificamente a formagao dos 

homens dos paises pobres. Unidos por urn pensamento ingenuo e na busca de uma 

democracia baseada nas diferengas, os rumos sao dados pela economia e 

detalhados pelo Banco Mundial a partir dos anos 1990. 

A ausencia de uma efetiva politica publica, com investimentos no campo 

educacional, compativeis com o que representa o Brasil, em geragao de riquezas, 

levou a medidas paliativas que contribuiram para o desmantelamento da educagao 

publica estadual em todos os seus niveis. 

Para ilustrar o rumo politico para a "direita", a partir de 1985, no campo da 

educagao, seguindo o raciocinio de Nagel (2009), citamos como exemplo a sa 
Conferencia Brasileira de Educagao, de agosto de 1988, realizada em Brasilia cujos 

temas privilegiados nesse espago foram: alfabetizagao; autoritarismo e poder; 

autonomia; democratizagao; descentralizagao; cidadania; ensino de (geografia, 

fisica, linguas); construtivismo; cotidiano; relata de novas experiencias e/ou de 

propostas curriculares; interdisciplinaridade; legislagao e constituigao; nacional 

versus regional; publico x privado x comunitario; movimentos e participagao popular; 

fracasso escolar, repetencia e cidadania; novas tecnologias: radio e informatica, TV, 

ensino a distancia; ensino ajustados aos mais diversos segmentos ou etnias. 

Novas formas de ver urn objeto de estudo podem ser enriquecedoras, mas e 

importante verificar que a tendencia instaurada a partir da Nova Republica e a opgao 

clara por referenciais te6ricos, que privilegiem o interesse pelo presente mais 

imediato como unica possibilidade de investigagao. 

Disponivel no Portal do MEC, o documento base da Conferencia Nacional da 

Educagao Basica-CONAE, a ser realizada em 201 0, propoe a retomada coletiva dos 

embates sabre a educagao em ambito nacional. 0 Ministerio da Educagao - MEC, os 



movimentos sociais e seus parceiros institucionais garantem urn espa9o democratico 

para que toda a sociedade possa expressar sua opiniao e participa da organizayao 

da educayao nacional (BRASIL, 2009). 

Kuenzer (2009) assegura que essas articula96es entre as mudan9as no 

mundo da produyao, as politicas publicas e as politicas educacionais ainda nao 

estao suficientemente compreendidas pelos professores de educayao media e 

profissional. 

A analise da autora evidencia que os avanyos neoliberais na area 

educacional abalaram seriamente os alicerces da educayao publica como urn direito 

social, prejudicou a forma<(ao docente e, consequentemente, degradou a qualidade 

do ensino na rede publica. 

2.1.2 Mudan9as da Educayao no Parana (1995 - 2009) 

A educa9ao publica do Estado do Parana, nesta segunda metade da decada 

de 2010 traz reflexes do modelo adotado em meados da decada de 90, ao abra9ar 

as politicas privatizantes que assolaram o pais. Foi urn retrocesso em relayao ao 

projeto de escola publica dos anos 80, o que para o soci61ogo Luiz A. Cunha, na 

analise de Frigoto, foi o mais avan9ado projeto de escola basica publica construida 

nas lutas da transiyao democratica. (Revista da Ill Conferencia Estadual de 

Educa<(ao, 2002) 

Ano/ 
Fato ou Marco Fonte periodo 

Formar;ao Continuada dos professores realizados atraves de 
programas curtos, visitas, intercambios, Educar;ao a Distancia. 

1995 Revista Chao da 
Os palestrantes ou profissionais nao pertenciam as instituir;oes Escola, 2002 n° 1 
publicas de ensino nem desenvolviam atividades de pesquisa no 
campo educacional. 

Programa de expansao, Melhoria e lnovar;ao no Ensino Medio- DATIVA, Maria de 
Salles Gonr;alves, 

1996 
PROEM. lmpossibilitou a percepr;ao da totalidade do curso pelo 

Caderno Pedag6gico aluno alem de aligeirar a formar;ao dos jovens e tornar secundaria 
N° 02 APP Sindicato/ 

a apropriar;ao do conhecimento cientffico. 
margo de 1999 

Criar;ao do "Paranaeducar;ao", uma empresa privada que passa a 

1997 
gerenciar recursos publicos destinados a educar;ao basica e, Lei 11.970 de 
portanto, administrar os contratos dos profissionais da educar;ao 19/121997 
publica.Total de servidores em 2002: 18.000. 

1997 ate Programa Nacional de Informatica na Educar;ao - PROINFO: TONO, Cineiva C.P. 



2002 objetivando disseminar o uso do computador nas escolas publicas artigo Polfticas Publicas 
estaduais e municipais de todos os estados brasileiros e criar de lnclusao Digital no 
Nucleos de Tecnologia Educacionai-NTE para concentrar a96es Parana 1997-2006 

2001 

de sensibiliza9ao e capacita9ao dos professores das escolas para 
incorporar esta ferramenta em seu trabalho pedag6gico. As 
politica educacionais implementadas atraves do PROINFO e 
PROEM ate 2002 limitava e muitas vezes o acesso aos recursos 
tecnol6gicos nem existiram nas escolas. 

A SEED transformou por resoluyao o ensino notumo de sa a 8 a Revista Chao da 
serie do Ensino Fundamental em Ensino Supletivo. Negou aos Escola, 2002 n° 1 
alunos o direito assegurado pela LOB em seu artigo 4°. Resolu9ao 2618 

Corre9ao de Fluxo:- Priorizava a economia de recursos e nao a Revista Chao da 
qualidade de ensino. Escola, 2002 n° 1 

Desmonte do ensino publico superior e a concorremc1a do FRIGOTTO, Revista da 
mercado privado de ensino abriram o mercado do ensino a Ill Conferencia 
distancia no ensino superior. Estadual de Educa9ao. 

Quadro 1 : Breve H1st6nco da Educa<;ao no Estado do Parana entre os a nos de 1995-2002 

Fonte: Autora da pesquisa 

No segundo momento, a partir de 2003, a construc;ao coletiva de novas 

Diretrizes indica o resgate da identidade e profundidade cientifica na Educac;ao 

Basica do estado do Parana. 

0 periodo apresenta uma poHtica publica, com presenc;a substancial do 

Estado e a defesa da educac;ao de qualidade para todos. Sao elaborados 

Programas para atender aos Principios definidos para a Politica Educacional: 

educac;ao como direito do cidadao; 

valorizac;ao dos profissionais da educac;ao; 

escola publica e gratuita; 

qualidade de ensino; 

combate ao analfabetismo; 

diversidade cultural; e 

gestao democratica. 

ACQES DETALHAMENTO 

-A constru9ao coletiva de Diretrizes Curriculares e elabora9ao da proposta 
A96es para curricular visando o resgate da identidade e profundidade cientifica na Educa9ao 
garantir os Basica. 
principios da 
polftica -Plano de Carreira dos profissionais da educa9ao 
educacional 

-Concurso Publico e substituigao gradativa dos 18.000 servidores antes 



Forrnar;ao 
Continuada dos 
professores 

Discussao 
coletiva do 
curricula 

contratados pelo Servir;o Social Autonomo/ Paranaeducar;ao. Sao professores, 
Tecnicos Administrativos e Auxiliar de Servigos Gerais que entram para o quadro 
efetivo do Estado. 

-Amplo Programa de Capacitagao com a integragao das lnstituir;oes de Ensino 
Superior, estaduais e federais, utilizagao da Educagao a Distancia e com o 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/PR consolidado a partir de 2007 
ap6s a aprovayao da Lei 103/05. 

-Efetivar;ao e avaliayao do Projeto Politico Pedag6gico das Escolas. Organizado 
pela SEED e pelos 32 NRE, subsidia as escolas na construyao de sua proposta 
educacional. 

-As primeiras discussoes contemplaram a situagao concreta das Diretrizes 
Curriculares da Rede Estadual de Ensino do Estado do Parana, a partir de 
seminarios promovidos pela SUED/SEED, acrescida da produr;ao de documentos 
referenciais. 

-Numa segunda fase, em 2003 e 2004, discutiram-se propostas pedag6gicas das 
areas de ensino, por meio de diversos cursos, eventos e reunioes. 

-A terceira fase 2004 e 2005, num processo coletivo de reformulagao curricular, a 
atividade de retorno as escolas para as discussoes que sao feitas no cotidiano dos 
professores. Para a construgao das diretrizes curriculares que servirao de 
referencia para a formagao dos alunos de todo o Estado tornou-se importante 
utilizar as reunioes pedag6gicas, horas-atividade, reunioes de estudos, eventos 
institucionais, municipais, regionais, estaduais, entre outros. 

Quadro 2 - Polftlcas Educac1ona1s do Estado do Parana entre os anos de 2003 - 2009 

Fonte: www.app.com.br, www.diaadiaeducacao.pr.gov.br, www.grhs.seed.pr.gov.br 

2.1.3 Metas 2008 - 2011 para a educagao do Estado do Parana 

De acordo com o documento disponivel sobre o Plano de Metas para a 

Educagao Basica, o estado do Parana fez adesao ao Plano de Agao Articulada -

PAR, do governo federal, e apresenta o compromisso de melhorar os indicadores 

educacionais, a partir do desenvolvimento de ag6es que possibilitem o cumprimento 

das diretrizes estabelecidas no Termo de Adesao ao PAR Nacional e nas metas 

estabelecidas para o lOEB. 

No diagn6stico levantado pela SEED, sobre a Formagao de Professores e de 

Profissionais de servigo e apoio escolar (equipes pedag6gicas) sugere cursos de 

formagao docente da rede estadual, em nivel medio, ampliar a articulagao com as 

lnstituig6es de Ensino Superior- IES, do estado do Parana, para a formagao dos 

quadros de magisterio para as series iniciais e educagao infantil. 



0 diagn6stico preve a necessidade de elaborar urn programa de formagao 

inicial, em servigo e a distancia, para todos os professores interessados das redes 

municipais de educagao, em parceria com os municipios paranaenses. 

A rede estadual ainda conta com alguns professores sem formagao superior, 

que estao pr6ximos da aposentadoria, atuando nas series iniciais do ensino 

fundamental, situagao que sera alterada com a municipalizagao. 

Para atender essa demanda potencial, o Plano de Agoes Articuladas- PAR 

no estado do Parana contempla: Formagao lnicial de Professores e Equipes 

Pedag6gicas, Formagao Continuada de professores e Equipes Pedag6gicas, 

Diversidade Social e Etnica, Formac;ao de Gestores e Profissionais de Servigos e 

Apoio Escolar e Avaliagao por Desempenho. 

Com referencia a Formagao Continuada de Professores e equipes 

pedag6gicas existem agoes sendo implementadas como: DEB itinerante, Semana 

Pedag6gica, Jornada Pedag6gica, Grupos de Estudos por area do conhecimento e 

presencia! como os Simp6sios, encontro nos p61os regionais por modalidade de 

ensino e de educagao a distancia, utilizando midias impressas, web, televisao e 

tutoria. 

Esta formagao pressupoe encontros presenciais nos 32 Nucleos Regionais de 

Educa9ao com docentes de IES e outros professores da rede, para discussoes, 

trocas de experiencias das diferentes realidades regionais e a compreensao das 

diversas linhas de pensamento que fundamentam os cursos de forma9ao inicial, 

buscando tornar mais ricas a fun9ao formativa. 

As Jornadas Pedag6gicas, formagao continuada para as equipes 

pedag6gicas, envolvem a participa9ao dos profissionais das IES. Sao coordenadas 

pela SEED e desenvolvidas nos 32 NREs. 

A Semana Pedag6gica se caracteriza como uma atividade descentralizada e 

ocorre em todas as escolas da rede, nas primeiras semanas que antecedem o 

primeiro e o segundo semestre letivo, envolvendo todos os trabalhadores da 

unidade. Os dois primeiros dias sao reservados para elaborar o planejamento anual, 

incluindo atividades de avaliagao e compartilhamento das agoes referentes aos 

diversos Programas desenvolvidos. 

Os demais dias da Semana Pedag6gica sao reservados para os trabalhos 

coletivos, direcionados pela Secretaria de Educa9ao. Nestes momentos, os 



profissionais das escolas reunem-se para analisar e discutir uma serie de questoes, 

a luz dos textos disponibilizados pela SEED. 

Alem disso, os contatos virtuais tern oportunizado o aprofundamento de 

discussoes iniciais eo esclarecimento de pendencias e duvidas. 

Outros processos descentralizados de formagao continuada sao as Semanas 

Pedag6gicas nas escolas, a discussao e analise do livro didatico do Programa 

Nacional do Livro Didatico visando atender as Diretrizes Curriculares do Estado do 

Parana, Formagao Folhas/OAC (Objeto de Aprendizagem Colaborativa) Formagao 

dos profissionais que atuam nas bibliotecas, aprofundando as discussoes a respeito 

do aspecto pedag6gico desse espago fisico. 

Para melhorar estes procedimentos, na sociedade atual, marcada como a era 

da informagao, a comunicagao e urn elemento poderoso como nunca foi na hist6ria 

da humanidade. 

Percebe-se que e preciso trabalhar com novas formas de ensino I educagao, 

pensar em inovagoes educativas na perspectiva te6rica, critica, filos6fica, social 

exigidas pela educagao contemporanea bern como incorporagao de novas 

ferramentas. 0 desenvolvimento das aplicagoes tecnol6gicas e a generalizagao de 

seu uso em todos os ambientes da vida cotidiana alteram a forma de conceber, criar, 

transmitir conhecimento. Assim, inclusoes de tecnologias na area podem contribuir 

para melhorar os processos e os resultados da aprendizagem nas escolas, se os 

professores, diretores, assessores pedag6gicos e o pessoal administrative revisarem 

sua forma de entender como se ensina e como aprendem os jovens de hoje. 

Na avalia<;ao de Moran (2007) o trabalho do professor na sociedade da 

informagao deve vincular a tecnologia nos encaminhamentos metodol6gicos, 

integrando texto escrito, comunicagao oral, escrita aproximando as midias, as 

atividades, favorecendo aos alunos transitarem de urn meio para outro, de urn 

formato para outro enfim, trazer o universo audiovisual para dentro das escolas. 

0 professor deve valorizar o trabalho presencia! no que tern de melhor e a 

comunicagao virtual no que ela pode favorecer. 

A Secretaria de Estado da Educagao do Parana vern realizando esse trabalho 

em conjunto com as lnstituigoes de Ensino Superior. 

Quanto a infra-estrutura fisica e Recursos Pedag6gicos reconhece a 

necessidade de melhorar e criar espagos fisicos para atender as necessidades de 

todas as escolas atraves da criagao de laborat6rios de ciencias, matematica e artes 



para toda a rede estadual; efetivac;ao na instalac;ao dos laborat6rios de informatica; 

apoio tecnico e manutenc;ao constante destes laborat6rios. 

A SEED possui o programa Parana Digital, em fase de implantac;ao em todas 

as escolas da rede estadual para atender aos professores e alunos. Nas escolas 

que possuem laborat6rio faltam equipamentos, produtos e manutenc;ao. Nao ha 

tecnico especializado para realizar a manutenc;ao. Em alguns laborat6rios urn 

assistente de execuc;ao auxilia o professor nas aulas praticas. 

Consta das metas para as instalac;oes ffsicas e equipamentos a criayao de 

espac;os ffsicos para laborat6rios especificos (sala de estagio para formac;ao de 

docentes). Melhorar as condic;oes dos laborat6rios nas escolas profissionalizantes; 

aquisic;ao de equipamentos novos para todos os laborat6rios, capacitar professores 

e profissionais de apoio. 

Ainda nesse item a lntegrac;ao e Expansao do uso de Tecnologias da 

lnformac;ao e Comunicac;ao na Educac;ao Publica, consideram demanda potencial 

viabilizar a conexao em todas as escolas, principalmente as de diffcil acesso. 

lnstalac;ao das televisoes e produc;ao de conteudos digitais. 

Quanto aos recursos pedag6gicos para o desenvolvimento de praticas 

pedag6gicas aponta a aquisic;ao e atualizac;ao do acervo bibliografico permanente 

para todos os niveis e modalidades de ensino e Programa para sistematizac;ao 

digital do acervo bibliografico. 

0 Estado do Parana se propoe a cumprir integralmente as ac;oes propostas 

no PAR bern como em parceria com o Ministerio da Educac;ao acompanhar e avaliar 

as ac;oes a serem desenvolvidas. Assume o compromisso de divulgar a evoluc;ao 

dos dados educacionais a populac;ao com a finalidade de estimula-la a participar e 

promover o controle de todas as ac;oes propostas no documento. 

2.2 QUALIDADE NA EDUCA<;AO 

Neste item, discute-se a aplicac;ao dos conceitos de qualidade na educac;ao 

determinados pelo MEC, outras instituic;oes e autores que discutem esta tematica . 

• 



2.2.1 Conceito de Qualidade 

Qualidade e urn conceito subjetivo, relacionado diretamente ao interesse de 

cada individuo. Fatores culturais, necessidades e expectativas influenciam o 

significado do termo. 

Em termos genericos, o conceito de qualidade vern sendo utilizado no 

processo produtivo. Diversos discursos evocam a qualidade total e a necessidade de 

melhoria da qualidade para aumentar a competitividade do produto. 

Entre os conceitos mais citados sabre qualidade destaca-se "o de adequagao 

ao uso" dado por Juran ( 1991 , p. 21), que considera atribuigao do consumidor definir 

adequado ou nao o produto. Embora esta definigao esteja entre as mais citadas 

reconhece que ela nao tern aceitagao universal. 

Para o autor, quando se tratam de cliente e fornecedores, a variagao nos 

pontos de vista apresenta diferengas de definigao do que seja qualidade. 

Juran (1991, p. 157) afirma que "ate os anos 60 eram raros os exemplos de 

politicas de qualidade por escrito. Tais publicag6es quando feitas eram para uso 

interno e geralmente restrito aos niveis mais altos da hierarquia". 

As mudangas economicas trouxeram novas exigencias o que resultou em 

novas formas de organizar a vida em sociedade e atualmente os indicadores de 

qualidade sao divulgados amplamente tanto no interior das instituig6es quanta para 

conhecimento dos interessados em geral. 

Crosby (1979, p. 17) garantir a qualidade significa "induzir as pessoas a fazer 

melhor tudo aquila que devem fazer. "As pessoas" incluem tanto a alta administragao 

como as camadas inferiores da organizagao. Afinal uma das partes mais importantes 

do trabalho e garantir que todas as fungoes administrativas tenham a chance de 

cumprir suas responsabilidades". 

Para ele, os responsaveis pela qualidade sao os gestores e nao os 

colaboradores e as iniciativas de qualidade devem vir do alto da piramide 

organizacional, inspirando inclusive pelo exemplo. Defende a criagao de urn grupo 

de qualidade no nivel estrategico da organizagao, e o treinamento tecnico dos 

colaboradores. Considera a prevengao e nao a inspegao, teste e controle como 

principal fonte de qualidade. 

Crosby (1979, p.29) escreve que "Em gerencia de qualidade, o problema nao 

e o que as pessoas ignoram, mas o que elas pensam que sabe. A coisa torna-se 



mais diflcil por causa dos pressupostos convencionais sabre a qualidade que as 

pessoas vao cultivando no decorrer dos anos de carreira bern sucedida, numa linha 

de trabalho diversa da que e executada pela gerencia de qualidade." 

No contexto das certificagoes da serie ISO 9000, a qualidade exige urn 

conjunto de caracteristicas que preencha os requisitos. Esquivando-se da variedade 

de definigoes, a Associagao Norte Americana da Qualidade (ASQ) reconhece que 

cada pessoa tern sua propria definigao, mas tecnicamente qualidade significa: 

As caracteristicas de urn produto ou servigo ter a capacidade de satisfazer 

necessidades declaradas ou implicitas ou Urn produto ou servigo livre de 

deficiencias. 

Carreira (2008) considera Deming urn dos ap6stolos da qualidade e destaca 

uma das afirmativas deste guru "a melhoria na qualidade reduz despesas ao mesmo 

tempo em que amplia a produtividade e a fatia do mercado". Este tam bern definiu a 

qualidade como fungao das necessidades do consumidor. Com as mudangas 

economicas e sociais novas exigencias criam novas necessidades o que leva a outra 

especificagao da qualidade. Alertava tambem que era necessaria utilizar os 

instrumentos de controle estatistico de qualidade em vez de mera inspegao 

tradicional por amostragens de produtos, que nao melhora nem garante a qualidade. 

Hutchins (1992) destaca quatro elementos chaves da qualidade total: 

sistemas, controle de Processos, gerenciamento e pessoas. Ele diz ainda: "o 

objetivo mais importante e estabelecer sistemas e procedimentos por toda a 

organizagao, que permitam a identificagao, monitoramento e a eventual eliminagao 

das deficiencias relacionadas ao produto". 

Quando ele se refere ao Gerenciamento e as Pessoas, sugere que: "e de se 

esperar que sobrevivam apenas aqueles que compreendem que o verdadeiro 

objetivo das ciencias e disciplinas relacionadas a qualidade e criar organizagoes 

onde todos estejam comprometidos com as atividades que visam torna-la a melhor 

em seu campo de atuagao". Para este autor a qualidade antes focada no produto 

agora passou a ser a previsao e a superagao das expectativas do cliente. 0 enfoque 

deixou de ser o produto e passou a ser as necessidades das pessoas. 

2.2.2 Qualidade na Educagao 

Moran (2007, p.15) considera que urn ensino de qualidade depende de 

organizag6es com projetos pedag6gicos coerentes, infra-estrutura adequada, 



docentes bern preparados e com boas condig6es profissionais e alunos motivados, 

preparados intelectual e emocionalmente. 

De urn ponto de vista hist6rico, Oliveira et a/ (2005) lembra que na educagao 

brasileira, tres significados distintos de qualidade foram construfdos e aceitos na 

sociedade: urn primeiro condicionado pela oferta limitada de oportunidades de 

escolariza9ao; urn segundo, relacionado ao numero de alunos que progridem ou nao 

dentro de determinado sistema de ensino; e, finalmente, a ideia de qualidade 

associada a aferigao de desempenho mediante testes em larga escala. 

0 autor assegura ainda que, a primeira nogao de qualidade com a qual a 

sociedade brasileira aprendeu a conviver foi aquela da escola cujo acesso era 

insuficiente para atender a todos, pois o ensino era organizado para atender aos 

interesses e expectativas de uma minoria privilegiada. Portanto, a definigao de 

qualidade estava dada pela possibilidade ou impossibilidade de acesso. As 

estatfsticas educacionais brasileiras evidenciam, por exemplo, que na decada de 

1920 mais de 60% da popula9ao brasileira era de analfabetos (OLIVEIRA et a/, 

2005). 

Com a democratizagao do acesso e a expansao da rede de escolas, a 

qualidade passa a se efetivar atraves de rigorosos mecanismos de sele9ao extra e 

intra-escolares. 

A educagao brasileira vern incorporando urn terceiro indicador de qualidade, 

que e a qualidade indicada pela capacidade cognitiva dos estudantes, aferida 

mediante testes padronizados em larga escala, nos moldes do Sistema Nacional de 

Avaliagao da Educagao Basica (SAEB), do Exame Nacional do Ensino Medio 

(ENEM) e do Exame Nacional de Cursos, conhecido como Provao, para o Ensino 

Superior. 

A partir de diretrizes e de matrizes curriculares considerando os nfveis de 

escolarizagao, sao preparados exames padronizados que, em tese, aferem o 

conhecimento que o aluno tern dos conteudos referentes ao que ja foi estudado de 

acordo com o nfvel de escolariza9ao. 

A efetividade do direito a educagao esta garantida pela legisla9ao brasileira. A 

Constituigao Federal de 1988 define como urn dos princfpios do ensino brasileiro a 

garantia de padrao de qualidade (inciso VII, art. 206), estabelece que a Uniao deva 

garantir equalizagao de oportunidades educacionais e padrao mfnimo de qualidade 



(art. 211, pan3grafo 1°) e determina vincula9ao de recursos por esfera administrativa 

a serem aplicados para a realiza9ao dessas finalidades (BRASIL, 1998, art. 212). 

0 artigo 205 da Constitui9ao Federal de 1988 garante o pleno 

desenvolvimento da pessoa, a garantia da educa9ao como dever do Estado e direito 

do cidadao, ficara incompleto se nao se realizar com praticas concretas no interior 

da escola (BRASIL, 2009). 

A LOB prescreve que o dever do Estado para a efetiva9ao do direito a 

educa9ao sera concretizado mediante a garantia de "padroes minimos de qualidade 

de ensino definido como a variedade e a quantidade minimas, por aluno, de insumos 

indispensaveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem" (inciso IX 

art. 4°). Alem disso, preve que a Uniao, em regime de colabora9ao com os entes 

federados, estabelecera padrao minimo de oportunidades educacionais para o 

ensino fundamental, com base em urn custo-aluno minimo que assegure urn ensino 

de qualidade. 

Contudo, se a legisla9ao brasileira incorporou o conceito de qualidade do 

ensino essa incorpora9ao nao foi suficiente para estabelecer de forma precisa em 

que consistiria ou quais elementos integrariam o padrao de qualidade do ensino 

brasileiro. 

0 delineamento de dimensoes, fatores e indicadores de qualidade tern 

ganhado importancia na agenda de governos, movimentos sociais, pais, maes, 

estudantes e pesquisadores do campo da educa9ao. 

Os indicadores de qualidade na Educa9ao, disponiveis no site do INEP 

abrangem sete dimensoes: ambiente educativo; pratica pedag6gica e avalia9ao; 

ensino e aprendizagem da leitura e da escrita; gestao democratica; forma98o e 

condi96es de trabalho dos profissionais da escola; ambiente fisico escolar; acesso e 

permanencia dos alunos na escola. 

Estas variaveis foram incluidas nos questionarios permitiram agregar 

informa96es e aprofundar as analises de varios aspectos sobre a popula9ao 

pesquisada. 

Quanto ao ambiente educativo, os indicadores se referem as rela96es afetivas 

de respeito, amizade, solidariedade, a disciplina, ao combate a discrimina9ao e ao 

exercicio dos direitos e deveres. 

Em rela9ao a pratica pedag6gica e avalia9ao os indicadores refletem 

coletivamente sobre a proposta pedag6gica da escola, sobre o planejamento das 



atividades educativas, sobre as estrategias e recursos de ensino-aprendizagem, os 

processos de avaliac;ao dos alunos, incluindo a auto-avaliac;ao e a avaliac;ao dos 

profissionais da escola. 

0 enfoque dado ao ensino e aprendizagem da leitura e da escrita refere-se a 
pratica de garantir que todos os alunos aprendam. Para a ac;ao se concretizar, a 

escola precisa ter uma proposta pedag6gica com orientac;oes transparentes para a 

alfabetizac;ao inicial, buscando as orientac;oes nos momentos de avaliac;ao e 

reunioes pedag6gicas referentes a esse contexto; cuidando tambem para que os 

pianos de aula e de outras concepc;oes de alfabetizac;ao inicial sejam organizados 

ponderando as orientac;oes da proposta pedag6gica. 

0 plano de alfabetizac;ao preve condic;oes materiais para leitura, inclusive 

para produc;oes das pr6prias crianc;as; que participam de projetos ou atividades e 

podem conhecer e praticar os diferentes usos da leitura de da escrita. 

Sabemos que nao e simples situar um limite entre o que e estar alfabetizado 

ou nao, mas a escola precisa definir essa fronteira. Por isso torna-se importante que 

os professores constituam um plano de progressao das habilidades de leitura e 

escrita colocando finalidades para a serie, ano ou ciclo. A escola precisa deixar 

evidente o que os alunos devem aprender em cada etapa ate a conclusao do Ensino 

Fundamental. 

Os indicadores na Gestao Democratica preocupam-se com a qualidade, com 

a relac;ao custo-beneficio e com a transparencia. Em relac;ao a Formac;ao e 

condic;oes de trabalho discute-se sobre o processo de formac;ao dos professores, 

sobre a competencia, assiduidade e estabilidade da equipe escolar. 

Quanto ao espac;o fisico escolar, os indicadores enfatizam o born 

aproveitamento dos recursos existentes na escola, a qualidade dos recursos e a 

organizac;ao do espac;o escolar. 

Os indicadores para o acesso, permanencia e sucesso na escola, evidenciam 

a preocupac;ao com os alunos que apresentam maior dificuldade no processo de 

aprendizagem. 

0 Programa de Desenvolvimento Escolar do governo federal avalia que a 

"industria da aprovac;ao automatica" e a "industria da repetencia" nao contribuem 

para a melhoria na qualidade almejada. Dessa preocupac;ao nasceu a proposta de 

combinar os resultados do desempenho escolar (prova Brasil) e os resultados do 



rendimento escolar (fluxo apurado pelo censo escolar) num unico indicador de 

qualidade: o indice de Desenvolvimento da Educa9ao Basica (lOEB, 2009). 

2.3 FORMA<;AO DO PROFESSOR 

Dados do INEP (2007) demonstram que o quadro de formaC(ao inicial e 

continuada nao e satisfat6rio no pais. De modo geral, o setor privado responde por 

74% das matriculas em cursos de gradua9ao presencia!. Sao cursos oferecidos no 

periodo noturno em institui96es nao universitarias. Afirma, com base nos dados, que 

a maior parte dos professores no Brasil e formada em institui96es nao universitarias 

e em cursos ofertados no noturno. Tais institui96es apresentam em geral situaC(ao 

mais precaria, sobretudo quanto a qualifica~o/titula~o do corpo docente, projeto 

academico dos cursos e bibliotecas, no entanto, as licenciaturas foram privilegiadas 

historicamente por essas institui96es. 

Ainda afirma que para uma politica nacional de forma~o e valorizaC(ao dos 

professores, a formaC(ao inicial deve ser articulada com a formaC(ao continuada 

promovendo e fortalecendo os processes de formaC(ao inicial e continuada dos 

docentes em consonancia com as atuais demandas educacionais e sociais e com as 

mudan9as epistemol6gicas no campo do conhecimento. Sobre a formaC(aO docente, 

Kuenzer afirma que: 

As mudan9as ocorridas no mundo do trabalho e das rela96es sociais neste 
final de seculo puseram em curse novas demandas de educaylio, 
estabelecendo os contornos de uma nova pedagogia ja e afirma9i3o 
corrente entre pesquisadores e profissionais da educa9ao. A tarefa que 
resta a ser feita par esses profissionais e traduzir o novo processo 
pedag6gico em curse, elucidar a quem ele serve explicitar suas 
contradi96es e, com base nas condi96es concretas dadas, promover as 
necessarias articula96es para construir coletivamente alternativas que 
ponham a educagao a servigo do desenvolvimento de relag6es 
verdadeiramente democraticas (KUENZER, 1999, p.166). 

Analisa que nao basta o professor conhecer o conteudo especifico de sua 

area, ele precisa dar conta de transpor esse conteudo para situaC(oes educativas. 

Devera conhecer os modos como se dao a aprendizagem em cada etapa do 

desenvolvimento humano, as formas de organizar o processo de aprendizagem e os 

procedimentos metodol6gicos pr6prios a cada conteudo. E ainda precisara ser urn 

profundo conhecedor da sociedade de seu tempo, das rela96es entre educaC(ao, 

economia e sociedade, dos conteudos especificos, das formas de ensinar e do seu 



aluno. Cabe as universidades fazer as interfaces entre as diferentes areas do 

conhecimento ao realizar a formagao inicial. 

Ludke (2007) destaca a importancia da atividade da pesquisa para o 

professor em qualquer nivel de atuagao, e quando se trata do professor da 

educagao basica, a questao se reveste de particular complexidade, sobretudo por 

suas condigoes de trabalho. Acha ser provavel que no dia a dia das escolas boa 

parte dos professores pesquisadores resuma suas atividades de pesquisa as tarefas 

de elaboragao de materiais de ensino, e ate a preparagao de aulas. 

Em publicagoes peri6dicas compreende-se que o professor precisa fazer da 

escola urn espago de formagao onde a reflexao e a autonomia seja constante, 

porem se a forma de organizagao da escola contribui para o entrave do trabalho 

docente, a formagao inicial do professor tambem contribui com esse quadro. 

0 Forum dos Pr6-Reitores de Graduagao das Universidades Brasileiras, em 

1999, ja alertava que: 

Por urn lado, o papel da universidade relacionado a formagao profissional 

necessita de uma redefinigao que possibilite acompanhar a evolugao tecnol6gica 

que define os contornos do exercicio profissional contemporaneo, considerando a 

formagao academica como tarefa que se realiza, necessariamente, em tempo 

diferente daquele em que acontecem as inovagoes. A este dado acrescenta o fato 

de que nao se concebe mais urn exercicio profissional homogeneo durante o 

periodo de vida util (Plano Nacional de Graduagao, 1999, p.7). 

As transformagoes provocadas pela sociedade do conhecimento tern 

desafiado as universidades a oferecer uma formagao compativel com as 

necessidades deste momento hist6rico. 0 novo desafio e instrumentalizar o aluno 

para urn processo de educagao continuada que devera acompanha-lo por toda a 

vida. 0 professor precisa repensar sua pratica pedag6gica e conscientizar-se que 

nao pode apenas repassar informagoes para seus alunos. 0 universo da informagao 

ampliou-se nestas ultimas decadas e o eixo da agao docente deve passar do ensinar 

para o aprender a aprender. 

Assim, os cursos de formagao inicial, bern como a formagao continuada 

precisam estar articulados com os reais problemas escolares para que a escola 

atenda as demandas que lhe cabe levando em consideragao a necessidade da 

escola atual atraves de uma nova postura, reconhecendo que os alunos possuem 

entre si diferentes estagios, atitudes, personalidade e relagoes com o saber. A 



profissionaliza9ao docente deve considerar e valorizar a diversidade como fator 

enriquecedor do processo de aprender. 

Somente o desenvolvimento profissional de qualidade torna posslvel a 

implementa9ao das poHticas educativas que atendam aos interesses da sociedade. 

0 trabalho coletivo e sistematizado no contexto escolar podera contribuir para 

sairmos de uma concep9ao de ensino-aprendizagem centrada na memoriza9ao e na 

repeti9ao dos conteudos ensinados em sala de aula para uma nova concep9ao 

pautada pela reflexao e autonomia. 

A forma9ao em servi9o e uma op9ao viavel e pode contribuir para melhorar os 

Indices de qualidade Educacional. 

Ludke et a/ (2007) faz uma cita9ao sobre do campo de trabalho do professor 

da Educa98o Basica: "Embora haja na rede, por certo, escolas que desenvolvem 

algum tipo de atividade de pesquisa, o professor de ensino basico e na maioria das 

institui96es, responsavel por urn grande numero de turmas, nas quais atua como 

transmissor/organizador do conhecimento acumulado em diferentes campos do 

saber". 

No estudo realizado sobre o professor da educa9ao basica a pesquisadora 

afirma ainda que: 

Toda a sua carga hon3ria de trabalho semanal e, em geral, comprometida 
como tempo despendido em sala de aula, tendo em principia, um tempo 
livre destinado a preparagao de aulas e outras atividades. Essa realidade 
implica que em muito poucas instituigoes de ensino basico as atividades de 
pesquisa de professores sejam sistematicas (LUDKE, 2007, p.124). 

Nesse sentido, a pratica deve priorizar o currlculo da forma9ao de professores 

e a forma9ao deve come9ar pelo estudo e analise do ato de ensinar. A 

profissionaliza9ao docente que busque a constru9ao de uma escola democratica 

visando uma sociedade inclusiva, base para o desenvolvimento de urn estado 

democratico. 

Pesquisas realizadas por diversas lnstitui96es de Ensino Superiores do pals e 

do exterior apontam para a complexidade e o Iongo caminho que ainda temos de 

caminhar tanto na compreensao quanto na pratica da pesquisa, na forma9ao do 

professor .. 

As perspectivas para o seculo XXI indicam a educa9ao como alicerce dos 

ideais de justi9a, paz, solidariedade e liberdade. Estamos testemunhando o advento 

da sociedade do conhecimento e a globaliza9ao. 



Novas demandas pedem propostas inovadoras e eficientes, nos dias atL.~·~, 

nosso desafio maior e caminhar para urn ensino e uma educagao de qualidade que 

integra todas as dimensoes do ser humano. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

A modalidade desta pesquisa e o estudo de caso, o qual "consiste no estudo 

aprofundado e exaustivo de urn ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossivel mediante outros 

delineamentos" (GIL, 2007, p.54). 

Esta pesquisa busca elementos para verificar se a volta dos professores ja 

efetivos da rede estadual de ensino aos estudos sistematizados, orientados pelas 

IES, com tempo para dedicar-se exclusivamente aos estudos e conhecedores da 

organizagao do espago escolar, pode contribuir para a melhoria da qualidade do 

ensino no Estado. 

De acordo com os dados disponiveis na coordenagao do Programa de 

Desenvolvimento Educacional 1.1 00 professores foram selecionados para participar 

do POE em 2008. 

Estes professores, ap6s urn ano de estudos te6ricos orientados pelas IES, 

desenvolvem trabalho de tutoria em rede, por urn periodo de seis meses, com ate 38 

profissionais inscritos, de acordo com a area de atua~o e assunto de interesse. 

Os professores e professoras pesquisados, por amostragem, sao os 

participantes dos GTR nos anos de 2008, e a meta e identificar se o GTR contribui 

com a forma~o dos professores, propiciando mudangas qualitativas no processo 

ensino aprendizagem. 0 acesso a dados e informagoes, depois de sistematizados, 

apontaram aspectos positivos e negativos do programa e apresentar sugestoes para 

a melhoria do mesmo. 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

Para desenvolver urn diagn6stico da Contribuigao do PDE/GTR 2008 no 

processo de Formagao Continuada dos professores da Educagao Basica da rede 

estadual do Parana esta pesquisa fez urn estudo explorat6rio. Foi realizado urn 

levantamento bibliografico relativo a questao do ensino basico e os apontamentos 

voltados para a capacitagao. Os estudos te6ricos a partir de livros, revistas e artigos 



cientificos da area deram o direcionamento para uma abordagem dialetica atraves 

de levantamento e analise dos dados para confrontar a visao te6rica abordada com 

os dados da realidade. 

3.2 CAMPO DA PESQUISA 

Legenda: 

SEED- Secretaria de Estado da Educac;ao 

POE - Programa de Desenvolvimento Educacional 

GTR - Grupe de Trabalho em Rede 

Professor GTR - professor cursista em atividade docente 

Figura 1 - Campo de Pesquisa 

Fonte: Autora da pesquisa 

A pesquisa foi realizada com professores das escolas estaduais do Parana, 

em diferentes estabelecimentos de ensino e participantes do PDE/GTR 2008. 



Foi elaborada e enviada uma carta de apresenta9ao a 100 professores POE e 

junto a esta o instrumento elaborado, enviado por correio eletronico para que o 

enviasse a urn participante do seu grupo GTR, que trabalha nas escolas estaduais 

distribuidas nos 32 Nucleos Regionais de Educa9ao. 

lnforma96es gerais do Programa de Desenvolvimento Educacional - POE -

PR disponivel no site www.pde.pr.gov.br (2009) avalia-o como urn Programa 

inovador de politica publica que pode contribuir para promover a qualidade do 

ensino e o Plano de Carreira dos docentes - o Plano de Desenvolvimento 

Educacional - POE do Parana. 

As propostas discutidas, construidas e encaminhadas pela categoria dos 

professores do estado do Parana, a APP Sindicato, e acolhida pelos gestores da 

SEED no ano de 2004 levou a aprova9ao do Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos da categoria- PCCV (Lei Complementar n°. 103, de 15 de mar9o de 

2004). A Lei inclui a forma9ao dos profissionais que trabalham na rede estadual, 

atraves do Plano de Desenvolvimento Educacional - POE. 

A SEED, em coopera9ao com a Secretaria de Estado da Ciencia, Tecnologia 

e Ensino Superior, instituiu o POE, uma politica educacional inovadora de Forma9ao 

Continuada das professoras e professores efetivos das escolas publicas estaduais 

do Parana. 0 POE foi elaborado como urn conjunto de atividades organicamente 

articuladas, definidas a partir das necessidades da Educa9ao Basica e busca no 

Ensino Superior a contribui9ao solidaria e compativel, com o nivel de qualidade 

desejado para a educa9ao publica estadual. 

Estabelece o dialogo entre os professores da Educa9ao Basica e os do 

Ensino Superior atraves de atividades te6rico - praticas orientadas visando a 
produ9ao de conhecimento e mudan9as na pratica escolar 

0 POE come9ou a se concretizar em 2007 para produzir progressoes na 

carreira e melhoria na qualidade da educa9ao oferecida aos estudantes das escolas 

publicas do Parana. 

0 Programa oferece tempo livre para estudos, demonstra preocupa9ao com a 

forma9ao permanente dos educadores e com o aprendizado dos alunos, direitos ja 

assegurados, mas que se perdem, na atividade isolada e fragmentada, conduzida 

por interesses alheios a educa9ao. Por isso a importancia da parceria com as 

universidades, considerando sua fun9ao principal e a produ9ao do saber, dissociada 

do ensino e da pesquisa. 



0 POE parece criar novas condigoes de formagao continuada para que os 

saberes produzidos hist6rica e socialmente se ramifiquem em todas as escolas 

publicas de nosso Estado. A parceria com as IES pode contribuir substancialmente 

para o sucesso do Programa que encontra ressonancia na reflexao critica nelas 

produzidas. 

Tudo indica que o retorno do Professor as atividades academicas de sua area 

de Formagao inicial traz condigoes de atualizagao e aprofundamento de seus 

conhecimentos te6rico-praticos permitindo reflexao te6rica sabre a pratica 

possibilitando mudangas na pratica escolar. 

0 professor POE, realiza a maioria das atividades de forma presencia! nas 

IES do Estado do Parana. Com os demais professores da rede publica estadual de 

ensino, podem se utilizar dos suportes tecnol6gicos, disponiveis na estrutura da 

SEED, para desenvolver as atividades didatico-pedag6gicas propostas. 

Essas atividades estao especificadas no Plano lntegrado de Formagao 

Continuada que organiza o Programa POE e preve tres grandes eixos de atividades: 

lntegragao te6rico-praticas, aprofundamento te6rico e atividades didatico

pedag6gicas com utilizagao de suporte tecnol6gico. Sao desenvolvidas no decorrer 

do Programa, o qual se constitui de quatro periodos, distribuidos em dais anos, 

exceto para os professores titulados. 

No primeiro periodo, a integragao te6rico-praticas, o professor POE elabora 

urn Plano de Trabalho voltado para urn objeto de estudo que contribua para o 

trabalho de intervengao pedag6gica na escola. 

No segundo momenta, o aprofundamento te6rico acontece atraves de uma 

produgao didatico-pedag6gica junto aos profissionais das IES. Para desenvolver o 

Projeto na escola o Professor POE sistematiza seu plano de agao possibilitando as 

intervengoes ministradas tambem pelos professores GTR. 

No terceiro periodo do Programa, o professor POE ira programar seu Projeto 

na escola e para tanto sera necessaria estreita articulagao das agoes do professor 

POE com a Diregao, Equipe Pedag6gica e Tecnico-Administrativa, Assistentes de 

Execugao, equipe Auxiliar Operacional, Professores e Alunos, a fim de que as agoes 

planejadas alcancem o seu objetivo. 

0 ultimo eixo possui uma identidade especifica de instrumentalizagao 

pedag6gica para atuar com os demais professores da Rede, atraves dos Grupos de 



Trabalho em Rede - GTR, os quais sao desenvolvidos atraves da plataforma 

MOODLE. 

0 GTR e parte do Plano lntegrado de Forma~ao Continuada do POE com 

carga horaria para o professor PDEffutor de 64 horas e para os demais professores 

da Rede, inscritos no GTR como participantes, a carga horaria e de 60 horas e 

equivale a 9 pontos para a progressao na carreira. 

0 GTR promove a inclusao virtual, dos Professores da Rede, nos estudos, 

reflexoes, discussoes e elabora~oes realizadas pelos professores POE como forma 

de democratiza~ao do acesso aos conhecimentos te6rico-praticos especificos das 

areas/disciplinas do Programa. 

3.3 INSTRUMENTO DA PESQUISA E COLETA DE DADOS 

Para verificar a atividade desenvolvida nos GTR desenvolveu-se urn 

questionario (Apendice A), contendo 10 questoes, mediante a utiliza~ao da 

plataforma Google DOCs. As alternativas sao de multipla escolha e incluem ainda a 

possibilidade de optar e indicar alternativas que nao constam nas op~6es. 

Gil (2002) ressalta que o questionario e urn instrumento de coleta de dados 

rapido, barato e nao exige treinamentos para sua aplica~ao, permite tambem garantir 

o anonimato do respondente. 

As questoes foram elaboradas em tres blocos, sendo I Perfil, II Questoes 

especificas sobre o GTR e Ill Quest6es sabre a qualidade do ensino, conforme 

detalhado no Quadro 2. 

Item Questoes Objetivo Observa~oes 

.. 
Nucleo regional, municipio, Trat;ar o perfil dos professores 

8 questoes 
I Perfil 

escola, sexo, faixa etaria, inscritos no GTR, 
abertas e 

tempo de atuat;ao, funt;ao, pertencentes a estadual do 
fechadas. 

disciplina. Parana. 

II Questoes lnteresses do professor, 
Compreender se o GTR 
possibilita de fato ao professor 3 questoes 

especificas dificuldades no decorrer do 
aprimorar o seu trabalho como abertas. 

sobreo GTR curso e na implementat;ao. 
educador. 

Ill Questoes Acesso ao portal do MEC. 
Se o professor busca 
atualizat;ao a respeito de 

sobre informat;oes/noticias e 2 questoes 
Qualidade do legislat;oes. fechadas. 
ensino 

Dimensoes que contribuem ldentificar o grau de 



para indicar a qualidade. importancia dos criterios de 
qualidade, na visao dos 
professores. 

Quadro 3: Quest6es do lnstrumento de Pesquisa, com Respectivos Objetivos 

Fonte: Autora da pesquisa 

Ap6s a coleta dos dados, utilizou-se o resumo obtido atraves do DOCs, no 

Google, constando inclusive os percentuais e graficos. 

0 questionario contem perfil das pessoas pesquisadas, bern como procura 

verificar os objetivos e a dinamica participativa do professor no espago de tempo em 

que trabalhara com o GTR. 

0 questionario foi aplicado online, atraves do site www.gmail.com.br (DOCs) 

por urn perfodo de 30 dias. 

Para contato com os professores POE, explicando a importancia da 

participagao dos professores GTR participante do seu grupo, foi enviada, por e-mail, 

uma carta explicando o que, como e qual a finalidade da pesquisa. 

Estes enviaram a urn professor GTR participante do seu grupo para que 

acessassem o site do Gmail onde respondessem as quest6es elaboradas atendendo 

ao nosso objetivo de coletar os dados e as informag6es. 

3.4 CARACTERIZA<;OES DA AMOSTRA 

A pesquisa, para coleta das informagoes, foi por amostragem e atraves da 

formula aplicada, sobre os 1100 professores participantes do POE que por sua vez 

sao os coordenadores dos GTR e que abrigam mais professores no processo. 0 

resultado do calculo totalizou 1 08,4 professores POE. Para tanto, adotou-se o nfvel 

de confianga de 96% e margem de erro de 3%. A amostra estabelecida como ideal 

pelo calculo foi de 1 08 respondentes. 

3.5 POPULA<;AO DA PESQUISA 

Os sujeitos da pesquisa foram professores POE ingressados em 2008, os 

quais foram escolhidos aleatoriamente entre os 1100 aprovados na selegao do 

referido ano. Foram contemplados os 32 Nucleos Regionais de Educagao (NRE) do 

Parana, para participar da pesquisa em pauta. Esses professores que atuam na rede 

publica estadual de ensino indicaram urn professor participante do Grupo de 

Trabalho em Rede (GTR), sob a sua tutoria. 



A popula9ao da pesquisa compreende 1100 professores da rede publica 

estadual do estado do Parana, sendo que os endere9os de e-mail foram fornecidos 

pela Coordena9ao do PDE do Estado do Parana. A amostra da pesquisa e 

composta por 108 respondentes, obteve-se urn retorno de 60, sendo que 12 nao 

responderam, 10 foram inutilizados por erro, e 38 responderam via questionario 

eletronico. 

Para tanto, considerou-se o total de 38 respondentes, resultado obtido da 

amostra desta pesquisa. As respostas foram analisadas quantitativa e 

qualitativamente, sendo os resultados percentuais apresentados em graficos, como 

intuito de facilitar a visualiza9ao. As questoes abertas sao analisadas de forma 

interpretativa. 

3.6 ANALISE DOS RESULTADOS 

Segue-sea analise e interpreta9ao dos dados. Dos 32 Nucleos Regionais de 

Educa9ao (NRE), que pertencem a SEED, 26 participaram da pesquisa, 

contemplando 38 professores e professoras. 

0 perfil dos respondentes demonstra que 7 4o/o dos respondentes sao do sexo 

feminine e 1 0°/o do sexo masculine, a maioria distribuida entre as faixas etarias de 

31 a 50 anos de idade. 

20a30 anos -

31 a 40 anos ·-·--·· 

41 a 50 anos -------~~~~--

I 
0 5 

Grafico 1: Faixa Etaria e Sexo dos Professores 

Fonte: Autora da pesquisa 
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A faixa etaria de 20 a 30 anos, iniciantes na carreira do magisterio contam 

apenas 3o/o dos participantes e acima dos 60 anos 8°/o. 0 destaque com percentuais 

maiores estao nas faixas etarias de 31 a 40 anos e 41 a 50 anos, apresentando 32o/o 

e 45°/o respectivamente. 0 tempo de atua9ao no magisterio revela percentuais 

maiores de participantes que atuam no magisterio superior a 15 anos. 
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Grafico 2: Tempo de Trabalho dos Professores, no Magisterio Estadual 

Fonte: Autora da pesquisa 

Entre os respondentes, os que trabalham a mais de 16 anos apresentam 

percentual de 90o/o sendo que entre estes, os que atuam acima de 20 anos na 

escola publica chegam a 61%. Os pesquisados sao profissionais que desenvolvem 

trabalho docente em sua maioria, 5°/o sao gestores escolares e 3o/o atuam nas 

equipes pedag6gicas das escolas. 
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Grafico 3: Tipo de Trabalho Desenvolvido pelos Pesquisados 

Fonte: Autora da pesquisa 
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A maioria desenvolve trabalho pedag6gico em sala de aula e perfaz urn 

percentual de 87o/o. Estas informa9oes permitem afirmar que os profissionais 

participantes do GTR pertencem a faixa etaria de grande vigor fisico e intelectual. 

Possuem potencialidades e condi9oes de oferecerem trabalho a educa9ao por 

tempo significative. 

E importante lembrar que, o investimento feito na qualificayao desses 

profissionais podera retornar em beneficia do trabalho pedag6gico em seus locais de 

trabalho. 

Outro aspecto a ressaltar e que, o tempo de servi9o da maioria dos 

respondentes esta acima de 16 anos. Sao, portanto conhecedores da organizac;ao 

do espac;o escolar, de seus problemas. 



AIE§m disso, a opiniao foi dada por professores que atuam em sala de aula, ou 

seja, estao mais pr6ximos dos alunos. Eles podem avaliar mais qualitativamente as 

dificuldades em fazer chegar as mudan9as necessarias de melhorias da qualidade 

do ensino ofertado. 

Constata-se que, o curso oferece aos professores, condi96es para 

qualifica9ao em servi9o, uma vez que promove o acesso a tecnologia e atraves de 

metodologia apropriada organiza e orienta os grupos. 

Assim, sem afastar-se do espa9o de trabalho, os professores e professoras 

acessam os textos organizados para estudo, participam dos f6runs de discussao e 

correlacionam a teoria estudada com a pratica que realiza no dia a dia do seu fazer 

pedag6gico. 

0 quadro a seguir mostra a participa9ao dos professores por area/disciplina, 

revelando a participa9ao de todas as disciplinas que compoem a matriz curricular da 

Educa9ao Basica. 

Tabela 2: Pe . d p rcentua1s e - d p f artJcJpac;ao OS ro essores par A rea 
Area/ 

Disciplina de Atua~ao 
Percentual/ participa~ao 

Artes/Educa9ao Artfstica 3% 

Biologia 3% 

Ciencias 8% 

Educa~ao Fisica 14% 

Fisica 3% 

Geografia 3% 

Gestae Escolar 3% 

Hist6ria 3% 

Lingua E. Moderna 5% 

Matematica 16% 

Outros 54% 

Fonte: Autora da pesquisa 

Sobre a decisao de participar do GTR, a maioria, totalizando 43%, afirmam 

que e uma oportunidade para melhorar o trabalho pedag6gico, seguidos por 29% 

que entendem ser uma possibilidade de melhoria no salario. 
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Grafico 4: Motive que Levou o Professor Pesquisado a lnscrever-se no GTR 

Fonte: Autora da pesquisa 

Ao afirmarem que a maior preocupac;ao e melhorar a qualidade do trabalho 

pedag6gico pode-se depreender que, sendo a maioria deles, conhecedores do 

espac;o escolar, revelam urn dado importante para futuras politicas publicas nesta 

area. 

Os temas propostos pelo GTR expressam as politicas propostas pela SEED o 

que faz com que os professores da rede estadual tenham interesse em aprofundar 

seus conhecimentos. Uma vez que as praticas dessas politicas inferem para que se 

tenha uma escola publica de qualidade, os professores se utilizam destas praticas 

para que de fato ocorra o ensino aprendizagem. 

Entre as dificuldades encontradas, durante o periodo de estudo, 73°/o 

respondeu que foi a falta tempo para estudar. Em segundo Iugar esta a dificuldade 

para acessar a internet com 18o/o das respostas. Destaque que ao contrario do 

professores PDE, os participantes do GTR nao foram afastados de suas atividades 

profissionais. 
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Grafico 5: Dificuldades Encontradas Durante o Periodo do Curse GTR 

Fonte: Autora da pesquisa 

A preocupac;ao com o tempo disponivel para melhorar o desempenho 

pedag6gico do profissional que atua em sala de aula e urn tema recorrente, 



pressupoe elementos externos ao campo educacional e essa demanda devera ser 

urn processo a ser resolvido em Iongo prazo. 

No item sabre o dia a dia da pratica escolar, a principal dificuldade para 

desenvolver o trabalho proposto no GTR destacado foi a falta de material de 

pesquisa com 17°/o, seguido do pouco interesse do diretor, equipe pedag6gica em 

viabilizar espac;o e tempo mais apropriados para desenvolver as propostas 

elaboradas com percentual de 13o/o. 
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Grafico 6: Principal Problema para os Professores Desenvolverem o Trabalho no GTR 

Fonte: Autora da pesquisa 

A referencia feita pelos respondentes a falta de materiais para desenvolver a 

contento suas atividades docentes demonstra fragilidade na origem do processo, 

quando o professor POE deixa de repassar ao seu GTR material adequado e 

suficiente. 

lsto entao gera como consequencia a segunda constatac;ao, tambem 

apresentada no grafico 6, que e o pouco interesse do diretor e da equipe pedag6gica 

em viabilizar espac;os e tempos mais apropriados para desenvolver as propostas 

elaboradas nos GTR. 

0 professor POE nao tern disponibilizado material suficiente para o professor 

GTR conhecer mais profundamente o tema. Ou seja, a fundamentac;ao oferecida nas 

salas virtuais nao tern side suficiente para viabilizar a argumentac;ao do professor 

GTR diante da equipe pedag6gica sabre as mudanc;as necessarias no espac;o 

escolar, as quais poderiam promover a melhoria das condic;oes do trabalho docente. 

Os equipamentos tecnol6gicos nao sao vistas como urn problema relevante. 

Des participantes, apenas 1 Oo/o afirmaram ser essa a maier d ificuldade para 

desenvolver o trabalho pedag6gico. 



Na questao sobre o acesso ao portal do MEC, 76% responderam que 

acessam e 18% que nao tern essa pratica. 

No Parana, as agoes efetivas e organizadas do uso da tecnologia no espago 

escolar iniciaram em 2004. lnicialmente os professores tiveram acesso ao Portal da 

Educagao, urn site especlfico, organizado e atualizado pelos Departamentos e 

Diretorias da SEED. 

Tambem iniciaram a produgao de material didatico para urn projeto 

denominado "folhas" para o qual produziam materiais que eram e ainda sao 

validados pelos tecnicos pedag6gicos do Departamento da Educagao Basica (DEB) 

da Superintendemcia da Educagao. 

E possivel que, gradativamente, o uso desse instrumento venha proporcionar 

maior participagao dos docentes e tambem alteragoes qualitativas na pratica 

pedag6gica. 

Na tabela 3, sobre os indicadores de qualidade, ao responderem sobre as 

dimensoes que contribuem para indicar a qualidade na Educagao, a Pratica 

Pedag6gica foi apontada por 79% como a mais importante entre as demais 

elencadas, seguida da preocupagao com o Acesso, Permanemcia e Sucesso na 

escola que atingiu o percentual de 78%. 

Tabela 3: lmport€mcia dos lndicadores sob a 6tica dos Pesquisados 

lndicadores de Qualidade Percentuais 

Pratica Pedag6gica 79% 

Acesso, Permanencia e Sucesso na Escola 78% 

Forma9ao e Condi96es de trabalho dos 76% 
profissionais da escola 

Ambiente Fisico Escolar 74% 

Avalia9ao 68% 

Gestae Escolar Democratica 61% 

Fonte: Autora, Baseado nos lndicadores do MEC 

A Formagao e Condigoes de Trabalho dos profissionais da escola que foi 

indicada por 76%, demonstram sera terceira preocupagao dos educadores. 



Estes dados correspondem ao motivo que os levou a buscar o curso GTR. A 

maioria afirmou ao responder ao questionario, desejar melhoria na pratica 

pedag6gica. 



4 CONSIDERACOES FINAlS 

Este estudo teve como objetivo conhecer as experiencias dos professores 

GTR 2008, em rela9ao aos interesses e dificuldades na aplica9ao dos ensinamentos 

obtidos no curso e tambem identificar se este retorno as IES, por parte do professor 

PDE, contribui no processo de Forma9ao Continuada dos professores da Educa9ao 

Basica da rede estadual do Parana. 

Para isso, foram analisadas produ96es cientificas referentes a Educa9ao 

Basica no Brasil e no Estado do Parana, o conceito de qualidade aplicada a 

educa9ao, a forma9ao e qualifica9ao docente bern como documenta9ao legal 

correspondente. 

A analise dos dados coletados sobre o perfil dos pesquisados revela 

percentuais maiores nas faixas etarias de 31 a 50 anos e o tempo de atua9ao no 

magisterio, superior a 15 anos. A maioria desenvolve trabalho pedag6gico em sala 

de aula e perfaz urn percentual de 87%. 

Estas informa96es permitem afirmar que os profissionais participantes do 

GTR pertencem a faixa etaria, em fase com capacidade de trabalho. Possuem 

potencialidades e condi96es de oferecerem trabalho a educa9ao por tempo 

significativo. 

Em sintese posso destacar que, o investimento feito na qualifica9ao desses 

profissionais pod era retornar em beneficia do trabalho pedag6gico em seus locais de 

trabalho a medio e Iongo prazo. 

Outro aspecto importante a ressaltar e que, o tempo de servi9o da maioria 

dos respondentes esta acima de 16 anos. Sao professores atuantes em sala de 

aula, portanto mais pr6ximos dos alunos. Podem avaliar melhor as dificuldades 

enfrentadas para proporcionar aos seus alunos melhor qualidade em seu trabalho. 

A pesquisa demonstra que o curso oferece aos professores, uma 

oportunidade para qualifica9ao em servi9o. Organiza e orienta os grupos atraves do 

uso da tecnologia, permitindo a forma9ao continuada em servi9o. 

A maioria atribui a participa9ao no GTR motivados pela oportunidade para 

melhorar o trabalho pedag6gico, seguidos dos que entendem ser uma possibilidade 

de melhoria no salario. 

Dos sete indicadores de qualidade da educa9ao elencados no site do 

Ministerio da Educa9ao (MEC) a Pratica Pedag6gica aparece na pesquisa como a 



maior preocupa<;ao dos docentes inscritos nos GTR. Esta assertiva refor<;a 

pertinencia deste trabalho, dado que abre para reflexao a respeito da pratica 

pedag6gica e seus temas intrinsecos: a proposta pedag6gica da escola, o 

planejamento das atividades educativas, sobre as estrategias e recursos de ensino

aprendizagem, os processes de avalia<;ao dos alunos, incluindo a auto-avalia<;ao e a 

avalia<;ao dos profissionais da escola. 

Os temas propostos pelo GTR expressam as politicas propostas pela SEED o 

que faz com que os professores da rede estadual tenham interesse em aprofundar 

seus conhecimentos. 

Sabem que as praticas dessas politicas inferem para urn ressurgir de uma 

escola publica de qualidade, e procuram utilizar estas praticas para melhorar o seu 

trabalho pedag6gico e contribuir com o aprimoramento do ensino aprendizagem. 

Entre as dificuldades encontradas, durante o periodo de estudo, 73% 

respondeu que foi a falta tempo para estudar. E urn tema recorrente, pressupoe 

analise de elementos externos ao campo educacional e essa demanda devera ser 

urn processo a ser resolvido em Iongo prazo, nao e, porem, preocupa<;ao desta 

pesquisa. 

Em segundo Iugar esta a dificuldade para acessar a internet com 18% das 

respostas. 

Os equipamentos tecnol6gicos foram vistos como urn problema por 10%. No 

Parana, e consideravelmente curto o tempo em que os professores estao utilizando, 

de forma mais efetiva, a tecnologia no espa<;o escolar para atividades pedag6gicas. 

E possivel que, gradativamente, o uso desse instrumento venha proporcionar maior 

participa<;ao dos docentes e tambem altera<;oes qualitativas na pratica pedag6gica. 

Avalio a importancia do GTR para inser<;ao dos educadores de forma 

organizada, orientada e podera a medio e Iongo prazo surtir os efeitos almejados 

para uma educa<;ao de melhor qualidade. 

Ressalta-se que, as tecnologias permitem ampliar o conceito de sala de aula, 

de espa<;o e de tempo, estabelecendo novas pontes entre estar juntos fisicamente e 

virtualmente. 

A maioria dos pesquisados afirmaram ter entre as dificuldades para 

desenvolver as atividades propostas pelo GTR, a falta de material para desenvolver 

a contento suas atividades docentes, pouco tempo para estudar e pouco interesse 



do diretor e equipe pedag6gica em viabilizar espagos e tempos mais apropriados 

para desenvolver as propostas do GTR. 

Pode-se inferir que os professores nao estao atingindo o conhecimento 

necessaria sobre o tema estudado, o que impossibilita sua argumentagao diante dos 

gestores da escola. 

Considero que, o professor POE nao tern disponibilizado material suficiente 

para o professor GTR conhecer mais profundamente o tema. Ou seja, a 

fundamentagao oferecida nas salas virtuais nao tern sido suficiente para viabilizar a 

argumentagao do professor GTR, diante da equipe pedag6gica, sobre as mudangas 

necessarias no espago escolar que promova a melhoria das condigoes do trabalho 

docente. 

Oiante desta constatagao, para melhorar a formagao continuada em rede e 

qualificar os professores da educagao basica no estado, utilizando a metodolo"gia 

dos GTR, tornam-se importantes algumas agoes que visem a re-orientagao do que e 

colocado na sala virtual de cada Grupo de Trabalho. 

A pesquisa aponta para a necessidade de repensar os conteudos que estao 

sendo disponibilizados aos GTR, de modo que possam dar urn embasamento te6rico 

apropriado aos professores, que efetivamente irao replicar as ideias em sua escola. 

Ao responderem sobre as dimensoes que contribuem para indicar a qualidade 

na Educagao, a Pratica Pedag6gica foi apontada por 79% como a mais importante 

entre as demais elencadas, seguida da preocupagao com o Acesso, Permanencia e 

Sucesso na escola que atingiu o percentual de 78%. 

A pesquisa indica que a maioria dos profissionais pesquisados possui 

experiencia, estao incluidos em faixa etaria produtiva em medio prazo, conhecem as 

necessidades educacionais e buscaram no curso uma possibilidade de melhorar a 

pratica pedag6gica. 

Portanto, o POE-GTR e urn programa que pode a medio e em Iongo prazo 

promover a qualidade almejada por educadores, populagao em geral e revelar a 

eficacia dessa politica publica implementada a partir de 2007 no Estado do Parana. 

Propoe-se para trabalhos futuros uma investigagao com o professor POE 

abordando como ele ve o GTR e as dificuldades no processo. 
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6 APENDICE - I - QUESTIONARIO 



lnquerito: Participa~ao do GTR I POE 

1. INFORME SOBRE SUA ATUA<;AO 

Nucleo: ___________ Municipio:-------------

Escola: ----------------------------lnforme seu sexo:, ________________________ _ 

2. INFORME SUA FAIXA ETARIA 

a) ) 20 a 30 anos 
b) ) 31 a 40 anos 
c) ) 41 a 50 anos 
d) ) 51 a 60 anos 
e) ) mais de 60 anos 

3. TEMPO DE ATUA<;AO NO MAGISTERIO: 

a) ) 0 a 5 anos 
b) ) 6 a 10 anos 
c) )11a15anos 
d) ) 16 a 20 anos 
e) ) mais de 20 anos 

4. FUN<;AO NA EDUCA<;AO BASICA ( multipla escolha): 

a} ) Gestae Escolar 
b) ) Equipe Pedag6gica 
c) ) Coordena9ao de area/curse 
d) ) Docencia 

5. AREAIDISCIPLINA DE ATUA<;AO (multipla escolha): 

a} ( } Artes/Educa9ao Artistica 
b) ( ) Biologia 
c) ( ) Ciencias 
d) ( ) Disciplinas tecnicas 
e) ( ) Educayao Especial 
f) ( ) Educa9ao Fisica 
g) ( ) Ensino Religiose 
h) ( ) Filosofia 
i) ( ) Fisica 
j) ( ) Geografia 
k) ( ) Gestae Escolar 
I) ( ) Hist6ria 
m} ( ) Lingua Estrangeira Moderna 
n) ( ) Lingua Portuguesa 
o) ( ) Matematica 
p} ( } Quimica 
q) ( ) Sociologia 
r) ( ) Outras 



6. SUA DECISAO DE PARTICIPAR DO GTR OCORREU DEVIDO: (multipla escolha) 

a) ) A possibilidade de melhoria no salario 
b) ) Uma possfvel contribuic;:ao para o trabalho pedag6gico 
c) ) Falta de oportunidade em participar de outros curses de formac;:ao em servic;:o 
d) ) Outra. Qual? __________________ _ 

7. APO INSCRITO (A) NO GTR A MAJOR DIFICULDADE QUE ENCONTROU DURANTE 0 
PERIODO DE ESTUDO: (multipla escolha) 

a) ( ) Falta de tempo para estudar 
b) ( ) Dificuldade para acessar a internet 
c) ( ) Os textos propostos para estudo nao contribuem para melhorar a qualidade do trabalho 

docente. 
d) ( ) Outra. Qual? __________________ _ 

8. NO DIA A DIA DA PRATICA ESCOLAR, 0 PRINCIPAL ENTRAVE PARA DESENVOLVER 0 
TRABALHO PROPOSTO NO GTR e: (multipla escolha) 

a) ( ) Pouco interesse do diretor e equipe pedag6gica em viabilizar espac;:o e tempo mais 
apropriados para desenvolver as propostas elaboradas 

b) ( } Falta de materiais de pesquisa. 
c) ( } lnsuficiencia dos equipamentos tecnol6gicos disponfveis. 
d) ( ) Outra. Qual? _________________ _ 

9. VOCE JA. ACESSOU 0 PORTAL DO MINISTERIO DA EDUCACAO- MEC? 

a) ( } Sim 
b) ( ) Nao 

10. NUMERE OS INDICADORES ABAIXO NUMA ESCALA DE 1 A 7 CONFORME A 
IMPORTANCIA DE CADA UM DELES PARA A SUA PRATICA PEDAGOGICA: 

a) ( ) Ambiente educative 
b) ( ) Pratica pedag6gica 
c) ( ) Avaliac;:ao 
d) ( ) Gestao escolar democratica 
e) ( ) Formac;:ao e condic;:oes de trabalho dos profissionais da escola 
f) ( ) Ambiente ffsico escolar 
g) ( )Acesso, permanencia e sucesso na escola 




