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RESUMO 

Destaca a metodologia da a<;ao docente como aliada na forma<;ao profissional 
bombeiro-militar a partir da intera<;ao instrutor e aluno no processo ensino
aprendizagem no Curso de Forma<;ao de Oficiais do Corpo de Bombeiros da Polfcia 
Militar do Parana. Para coleta de dados utilizou-se entrevistas gravadas com alunos 
e instrutores do Curso de Forma<;ao de Oficiais da Academia Policial Militar do 
Guatupe, sediada em Sao Jose dos Pinhais, Parana, sendo que a pesquisa 
realizada tern como fato gerador deste estudo, as dificuldades de aprendizado do 
aluno a partir da capacidade interativa e didatica do instrutor. Apresenta ideias e 
pensamentos de autores em perfodos hist6ricos do desenvolvimento da sociedade 
com base nas tendencias pedag6gicas e sua evolu<;ao a partir de pressupostos 
te6ricos. Estabelece, por meio de referenciais te6ricos e analise de entrevistas, o 
que ocorre no curso de forma<;ao em rela<;ao a qualidade docente na exposi<;ao do 
conteudo. Busca oferecer subsfdios aqueles que trabalham na area de forma<;ao 
ajudando a compreender esse processo continuo de atualiza<;ao para o instrutor
mediador. A Portaria de Ensino da Polfcia Militar do Estado do Parana e o manual 
do lnstrutor da Polfcia Militar do Estado do Parana completam o raciocfnio do 
presente estudo ao se mostrarem atualizados e aplicaveis ao processo ensino
aprendizagem. Conclui que o aperfei<;oamento didatico e profissional do instrutor e 
essencial para forma<;ao do bombeiro-militar do Estado do Parana, pois exige deste, 
ser mais verbal do que grafico dominando a arte da orat6ria a fim de se expressar de 
forma clara e objetiva. 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. lnstrutor-mediador. Bombeiro-militar. 
Didatica. 
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1 INTRODUCAO 

Em pesquisas de opiniao publica, a profissao bombeiro-militar conquistou o 

primeiro Iugar em · relacao a sua credibilidade perante a sociedade com o 
1 reconhecimento de 96% dos entrevistados. A Polfcia Militar do Estado do Parana, 

sensibilizada com a relevancia dessa pesquisa, vern incentivando por intermedio do 

Comando do Corpo de Bombeiros, a formacao academica e aperfeicoamento dos 

integrantes da Corporacao a partir de uma educacao continuada e permanente. A 

intencao do presente estudo foi apresentar uma reflexao sobre a importancia da 

utilizacao da metodologia da acao docente como apoio e referencia durante o 

processo ensino-aprendizagem com enfase na formacao do Oficial Bombeiro-Militar. 

A valorizacao e o reconhecimento de uma corporacao militar ocorrem 

quando esta, mantenedora de urn quadro docente capacitado, possibilita uma 

formacao adequada ao profissional consciente de seu compromisso perante a 

sociedade, sendo que urn planejamento coerente de atividades voltadas ao ensino 

favorece a reflexao e a assimilacao de conhecimentos necessarios no auxflio para 

retomada de possfveis formas de acao diferenciadas de aprendizagem, sejam na 

utilizacao de materiais de apoio, estrategias individuais ou em grupo. 

E necessaria que as Organizacoes Militares, ao disponibilizarem cursos de 

formacao e atualizacao profissional dentro de suas respectivas Unidades, sejam 

responsaveis em instrumentalizar o aluno a partir das tecnicas de ensino utilizadas 

pelo docente favorecendo a sintonia entre instrutor, aluno e a metodologia aplicada. 

Desta forma, e de fundamental importancia transformar o corpo discente em agentes 

publicos capazes e motivados na sua expressividade e representatividade, alem de 

incorporar-lhes a crenca de aprender sempre e p6r em pratica esse aprendizado o 

que justifica esta pesquisa. 

Quanto ao roteiro do conteudo, o desenvolvimento deste estudo e composto 

de cinco capftulos, sendo o primeiro destinado ao encaminhamento metodol6gico da 

pesquisa a partir de pressupostos te6ricos aliados as experiencias individuais vividas 

em sala de aula por alunos e instrutores, o segundo e terceiro capftulos remetem a 

uma reflexao sobre o contexto da metodologia docente sob o ponto de vista hist6rico 

onde e possfvel compreender que 0 exito no processo de formacao depende de 

1 <http://www .portaldapropaganda.com/marketing/2008/08/0014>. Acesso em: 03/08/09. 
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alguns fatores, dentre eles, a fundamentacao dos currlculos a partir de teorias e 

metodologias que atuem diretamente como suporte no desenvolvimento das 

competencias necessarias durante a formacao do Bombeiro-Militar. 

0 quarto capitulo trata sobre o exercfcio de tecnicas de comunicacao e 

didatica, a partir de sugest6es praticas, possibilitando assim, uma docencia mais 

eficaz durante a formacao profissional seguido pelo quinto capitulo que, com base 

nas entrevistas coletadas, possibilita uma analise dos resultados obtidos a partir de 

questionamentos sugeridos e gravados com alunos e instrutores na busca de 

embasamento por intermedio de referencial te6rico e pratico. 

0 presente estudo remete a uma reflexao sobre o papel docente em sala de 

aula sob uma perspectiva interativa e dinamica, bern como suas possibilidades 

diante de uma didatica bern aplicada. Entende-se que o Oficial ocupa um espaco de 

destaque dentro da Corporacao, a partir do pressuposto que compete a ele manter 

seus integrantes orientados e instruldos com base em preceitos marais e eticos 

pautados pela disciplina e hierarquia, portanto, o estudo de sua formacao torna-se 

imprescindlvel para entender a dinamica de uma instituicao militar. 

Outra implicacao importante desse trabalho diz respeito a preocupacao por 

uma formacao continuada e organizada de forma a oportunizar a reflexao coletiva 

entre docentes e oferecer elementos te6ricos que respondam a questionamentos e 

contribuam para a realizacao de praticas inovadoras. 0 instrutor ao tomar 

conhecimento da diversidade existente de concepcoes, paradigmas ou mesmo 

ideologias relativas ao ensino de sua disciplina, pode criticamente, construir e 

assumir aquela perspectiva que melhor atenda as suas expectativas se adaptando a 

realidade presente. 



10 

2 PROBLEMA 

Quais as principais dificuldades do aspecto ensino-aprendizagem 

vivenciadas por alunos e instrutores no curso de formacao de Oficiais Bombeiros 

Militares da Academia Policial Militar do Guatupe no Parana. Essas dificuldades sao 

em decorrencia da falta de mediacao ou interacao durante a transmissao de 

conteudo pelo docente, o que impossibilita o entendimento, clareza de objetivos, 

obtencao de melhores resultados e atencao por parte dos alunos? 

Os verdadeiros responsaveis sao os instrutores por nao promoverem a 

motivacao necessaria durante o desenvolvimento do assunto proposto ou os alunos 

que nao se esforcam por entenderem que o perfodo escolar e apenas urn rito de 

passagem que provavelmente nao ira comprometer seu desempenho profissional no 

exercfcio do oficialato? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Constitui objetivo geral apresentar a Metodologia da Ac;ao Docente como 

uma aliada na busca de uma formac;ao profissional bombeiro-militar eficaz e atual 

visando a qualidade no atendimento a comunidade paranaense. 

3.2 ESPECfFICO 

Constituem objetivos especfficos: 

a) Possibilitar embasamento te6rico ao Oficial instrutor sob uma perspectiva 

hist6rica referente as prcHicas pedag6gicas com enfase em seus respectivos 

auto res; 

c) Compreender a utilizac;ao das variadas tecnicas de comunicac;ao e 

mediac;ao a partir do conteudo metodol6gico utilizado para consulta; 

b) Refletir, por meio de entrevistas e parametres te6ricos, sabre as 

dificuldades mais comuns identificadas e presentes em sala de aula entre instrutor e 

aluno durante o processo interativo de ensino-aprendizagem; 
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4 JUSTIFICATIVA 

A reflexao pretendida busca, ao chamar atencao para Metodologia da Acao 

Docente como aliada na formacao profissional do Oficial Bombeiro-Militar, a 

possibilidade de uma contribuicao efetiva para o processo ensino-aprendizagem no 

ambito militar demonstrando a necessidade de se pensar o ensino como um dos 

responsaveis pelo perfil e conduta desse profissional. Logo, considerando que o 

ensino desenvolvido pela organizacao tern correlacao com seu perfil existencial, 

conclui-se que a Corporacao de hoje e resultado da pratica de ensino passada e, 

consequentemente, hoje se constroem as bases existenciais da organizacao de 

amanha. 

A pratica pedag6gica devera utilizar-se de tecnicas de ensino que favorecam 

a reflexao do antes, durante e ap6s a acao, destacando a importancia do elemento 

humano dentro do processo de formacao profissional, sendo que e cada vez maior a 

exigencia de empresas com capacidade de atrair, desenvolver e reter profissionais 

talentosos. lsso faz com que o Corpo de Bombeiros do Parana busque o caminho 

organizacional para alcancar e manter esse nfvel de competitividade dentro de seus 

quadros, portanto, a expressao "competencias" necessita ser inserida nesse 

contexto. Para a Portaria de Ensino da PMPR, ao se referir aos objetivos principais, 

complementa ser fundamental "qualificar o militar estadual, criando e desenvolvendo 

competencias individuais essenciais ao desempenho de suas fungoes", (PE, Art. 4Q, 

I, 2008, p. 5}. 

Para a Corporacao, faz-se necessaria compreender a diferenca existente 

entre formacao e informacao, ou seja, formar bombeiros-militares capazes nao se 

trata somente de repassar informacoes visando ao aprendizado de novos 

conhecimentos, habilidades ou destrezas. 0 processo de formacao e amplo e 

necessita levar o aluno ao aprendizado de novas atitudes e adocao de uma postura 

pr6-ativa, buscando ideias e solucoes para os problemas vivenciados no trabalho. 

Assim, entende-se o processo educative como essencialmente interativo por 

meio da relacao docente, aluno e metodologia, sendo fundamental a figura do 

instrutor na mediacao crftica e competente. 0 problema em razao de um 

aprendizado falho nao remete unicamente a pouca pratica ou ineficiencia do instrutor 

uma vez que os cenarios da aprendizagem e instrucao, ou seja, espaco ffsico 
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adequado e materiais de apoio por vezes nao sao disponibilizados para se atingir os 

objetivos pretendidos de acordo com a necessidade docente. 

0 Corpo de Bombeiros da PMPR e responsavel pela autocrftica e 

reconhecimento de seu efetivo, exigindo deste o preparo profissional e intelectual, 

portanto, uma organizacao que pretenda projetar sua existencia no tempo nao pode 

deixar para segundo plano a qualificacao de seu pessoal e sim incentivar e apoiar 

aqueles que anseiam por uma atualizagao e especializacao dentro do desempenho 

de suas fungoes. Para tanto, o Oficial Bombeiro-militar ocupa um espago de 

destaque dentro da Corporagao, a partir do pressuposto que compete a ele manter 

seus integrantes orientados e instrufdos dentro dos mais variados aspectos com 

base em preceitos morais e eticos pautados pela disciplina e hierarquia, portanto, o 

estudo de sua formacao torna-se imprescindfvel para entender a dinamica de uma 

instituigao militar. 

Portanto, partindo do interesse da pesquisa em promover o conhecimento de 

indivfduos enquanto representantes de um grupo especffico, alguns aspectos 

influenciaram o cerne deste estudo, tais como: a necessidade de uma visao 

estrategica na valorizacao de um processo formative continuado aos Oficiais 

Bombeiros-Militares; os beneffcios de uma formacao de qualidade para o Corpo de 

Bombeiros; a busca do perfil atual que melhor defina o bombeiro-militar inserido 

nesse contexto, seja na condigao de instrutor ou aluno. 

Na certeza de que o estudo pretendido nao se torne apenas uma 

experiencia abstrata, mas subsidie reflex6es ao ampliar os conceitos sobre a 

construcao do saber dentro da Corporacao, o intuito e proporcionar um 

embasamento te6rico e cientffico inicial para aqueles que almejam uma melhora 

qualitativa sendo co-participes no processo metodol6gico de sua formacao como 

Oficial do Corpo de Bombeiros do Parana. 
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5 ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO DA PESQUISA 

0 estudo em questao, pautado em perspectivas compreensivas e 

interpretativas; buscou desenvolver uma pesquisa descritiva com base em urn 

estudo explorat6rio, apoio bibliografico e dados obtidos em entrevistas por meio da 

apreciacao de uma analise situacional levando-se em conta as condicoes gerais de 

pessoal qualificado, planejamento e de apoio oferecidos para o desempenho das 

acoes e enfoques dentro do processo ensino-aprendizagem. Para que a associacao 

entre ensino e aprendizagem se constitufsse em objeto da presente pesquisa, foi 

necessaria primeiramente verificar a sua existencia; a relevancia no universe 

consensual do grupo em questao garantindo sua pertinencia em relacao ao 

referencial te6rico e adequacao ao problema. 

Na primeira fase do processo descritivo se fez necessaria a reuniao de 

material te6rico para embasamento do objeto deste estudo buscando facilitar a 

compreensao dos metodos de ensino utilizados em sala de aula durante o curso de 

formacao de Oficiais do Corpo de Bombeiros do Parana. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas estruturadas e 

informais com instrutores e alunos, ambos do curso de formacao de Oficiais 

bombeiros-militares, com a finalidade de agregar opini6es e relatos de experiencias 

vividas em sala de aula a tim de subsidiar a elaboracao dos instrumentos qualitativos 

da pesquisa. Nas entrevistas os sujeitos voluntaries foram convidados a responder, 

a partir de urn roteiro de perguntas, quest6es sobre sua relacao com instrutor e 

aluno diante do processo ensino-aprendizagem. 

Segundo Spink (1993), as tecnicas verbais sao a forma mais comum de 

acessar as representacoes sociais, pois o emprego de entrevistas abertas 

conduzidas a partir de urn roteiro mfnimo possibilita dar voz ao entrevistado evitando 

conceitos e opini6es pessoais do pesquisador, portanto, os entrevistados foram 

selecionados a partir da experiencia vivida individualmente na condicao de instrutor 

e aluno. 

Desta forma, foram entrevistados 10 (dez) alunos e 06 (seis) instrutores, 

totalizando 16 (dezesseis) elementos, sendo o criterio adotado para a selecao, 

instrutores com experiencia docente em cursos de formacao e especializacao dentro 

da Corporacao e alunos do 2Q ano e 3Q ano do Curso de Formacao de Oficiais 

Bombeiros-Militares da Academia Policial Militar do Guatupe, sediada no municipio 
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de Sao Jose dos Pinhais, Estado do Parana, visando o embasamento te6rico a partir 

do entendimento pessoal de cada entrevistado. 0 QUADRO 1 descreve a categoria 

do entrevistado, o curso escolhido e local de sua realizacao. 

ENTREVISTADO CURSO LOCAL 

lnstrutor "A" Formacao/Especializacao APMG -Sao J. dos Pinhais 

lnstrutor "B" Formacao/Especializacao APMG -Sao J. dos Pinhais 

lnstrutor "C" Formacao/Especializacao APMG - Sao J. dos Pinhais 

lnstrutor "D" Formacao/Especializacao APMG - Sao J. dos Pinhais 

lnstrutor "E" Formacao/Especializacao APMG - Sao J. dos Pinhais 

lnstrutor "F" Formacao/Especializacao APMG -Sao J. dos Pinhais 

Aluno "A" 3Q CFO BM APMG - Sao J. dos Pinhais 

Aluno "B" 3Q CFO BM APMG- Sao J. dos Pinhais 

Aluno "C" 3Q CFO BM APMG -Sao J. dos Pinhais 

Aluno "D" 3Q CFO BM APMG -Sao J. dos Pinhais 

Aluno "E" 3Q CFO BM APMG - Sao J. dos Pinhais 

Aluno "F" 2Q CFO BM APMG - Sao J. dos Pinhais 

Aluno "G" 2Q CFO BM APMG- Sao J. dos Pinhais 

Aluno "H" 2Q CFO BM APMG- Sao J. dos Pinhais 

Aluno "I" 2Q CFO BM APMG -Sao J. dos Pinhais 

Aluno "J" 2Q CFO BM APMG -Sao J. dos Pinhais 

QUADRO 1 - Descri~ao do tipo de entrevistado, curso e local de realiza~ao. 

0 convite para participacao na pesquisa foi autorizado pelos respectivos 

coordenadores das turmas referenciadas, estando os entrevistados livres para 

aceitar ou nao participar deste estudo, sendo que, ao aceitarem, fizeram mediante 

comprometimento do pesquisador em nao revelar os names dos entrevistados 

formalizados com um termo de compromisso assinado, a tim de se evitar transtornos 

administrativos. Os locais escolhidos para as entrevistas foram as instala<;6es sede 

do curso referenciado em horario livre sem prejufzo ou interrup<;ao das aulas. 

As entrevistas foram conduzidas primeiramente de forma que ao enunciar as 

perguntas todas de uma vez se fizesse jufzo do assunto abordado e, posteriormente, 

repetindo-as de forma sequencia! possibilitasse o raciocfnio ordenado a tim de se 
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evitar o desvio do curso da entrevista fugindo do seu verdadeiro prop6sito. 0 tempo 

das entrevistas teve a duragao media de 12 (doze) minutos, sendo a mais curta de 

aproximadamente 07 (sete) minutos e a mais longa de aproximadamente 17 

(dezessete) minutos. 

Os voluntarios demonstraram interesse e nao se furtaram em expor seus 

pensamentos e ideias em relagao a realidade vivenciada em sala de aula diante da 

metodologia aplicada ao curso que por hora estariam participando, seja na condigao 

docente ou discente. As gravag6es foram realizadas mediante previa autorizagao 

dos entrevistados visando contribuir para a fidelidade na descrigao dos depoimentos, 

sendo julgadas suficientes ap6s constatagao de que os relatos se tornavam 

repetitivos, o que denota terem atingido seu ponto de saturagao. Para God6i e 

Mattos (2006, p. 309), observa-se que isso ocorre quando "a medida que va 

vivenciando casas similares, o investigador adquire confianga empfrica de que nao 

mais se encontram dados adicionais que possam contribuir para o desenvolvimento 

de propriedades de categorias". 



17 

6 A METODOLOGIA DOCENTE SOB UMA PERSPECTIVA HISTORICA 

Alguns te6ricos como Freire (2005), Libaneo (2001) e Perrenoud (2002) 

escreveram sobre ensino e aprendizagem, destacando, principalmente, as relac;6es 

interpessoais. · Essa abordagem nos remete a importancia da interacao professor

aluno e sua influencia na formacao profissional do militar na area de Seguranca 

Publica. A ideia do aluno em relac;ao ao professor e vice-versa envolve dimens6es 

afetivas e motivacionais, por isso nao se reduz unicamente a urn processo 

meramente cognitivo. 

Assim, entende-se que a condic;ao de instrutor o eleva ao comprometimento 

de ser o principal responsavel em promover uma mediac;ao competente e crftica 

entre o conhecimento pessoal e dos alunos gerando a motivac;ao necessaria e 

proporcionando a apropriac;ao ativa do conhecimento. Desse modo, a metodologia e 

a comunicacao em sala de aula dentro do processo interativo determinam sua 

eficacia a partir das caracterfsticas da mensagem, do canal a que esta veiculada, na 

disposic;ao do receptor e do retorno a propria fonte mediadora ou como sugere 

Marcovitch (1998) ao afirmar que se o professor conseguir transformar a sala de 

aula em urn ambiente de aprendizagem coletiva ao inves de unidirecional sera 

possfvel manter o aluno mais atento ao prop6sito da aula. Com o foco nessas 

quest6es e sem a pretensao de buscar no passado respostas ou soluc;6es para os 

problemas atuais, procurou-se destacar reflex6es e ideias de alguns autores. 

A humanizacao e o desenvolvimento do ser humano se devem 

principalmente ao processo de transmissao dos conhecimentos acumulados, sendo 

que essa humanizacao nao ocorreu somente pela produc;ao de conhecimentos, mas 

tambem porque, de certa forma, o homem soube transmiti-los. Assim, ao Iongo da 

hist6ria, o processo ensino-aprendizagem sempre despertou o interesse de te6ricos 

e pensadores nao s6 da area da Educacao, mas tambem, de Filosofia e Psicologia. 

Na antiguidade, os povos considerados nao civilizados ensinavam suas 

criancas por meio do exemplo pratico, "urn de seus jogos prediletos consiste em 

arremedar as ocupac;6es da vida dos adultos." Riboulet (1951, p. 23), portanto, o 

processo de transmissao de conhecimentos se baseava na convivencia e na 

imitacao por intermedio da observacao favorecendo uma assimilac;ao continuada e 

integral do saber. Assim, pode-se dizer que basicamente as tecnicas de ensino 

consistiam em motivar as criancas e jovens a imitar os mais velhos. 
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Apesar do ensino formal e a institui<;ao escolar surgirem milenios depois e 

com eles a preocupac;ao com o processo de ensino, isso nao significa que nao tenha 

havido processes formais de ensino, pois segundo Riboulet (1951 ), ha registros 

entre os menges hindus e budistas que se faziam seguir por urn sequito de 

disclpulos ou como refere Luzuriaga (1978, p.25) "A educac;ao era, em geral, 

confiada, [ ... ]a mestres ambulantes, que ensinavam em lugares improvisados ao ar 

livre". Para os pensadores e, por assim dizer, educadores gregos, diferentes ideias 

pedag6gicas eram difundidas para o desenvolvimento intelectual e ffsico durante a 

formac;ao do cidadao ou "o ideal de educac;ao dessa epoca esta, como sempre, em 

consonancia com os ideais e as aspirac;6es da sociedade", Luzuriaga (1978, p.35). 

Para 1 Pitagoras (582 - 500 a. C), por exemplo, a imposic;ao do metodo da 

autoridade era a base para o seu ensino, sendo que, "Como nao era permitido aos 

discfpulos entrar em discussao com ele, o seu processo habitual era uma exposic;ao 

puramente dedutiva." Riboulet ( 1951, p. 81 ), o que remete a conclusao de que os 

pitag6ricos aceitavam as ideias do mestre sem questionamentos e, a princfpio, eram 

partidarios do estadismo, ou seja, as atitudes devem ser direcionadas para o 

desenvolvimento do Estado. 
2S6crates (469- 399 a.C) procurava aconselhar seus ouvintes somente aos 

estudos uteis e praticos condenando aqueles voltados puramente a especulac;ao, 

sendo atribufdas a ele frases celebres, tais como: "A simpatia do mestre e a 

confianc;a do aluno sao a chave da educac;ao" e "E melhor estudar a fundo algumas 

ciencias do que querer conhecer tudo", Riboulet (1951, p.83). 0 ensino socratico 

resume-seem duas palavras: reflexao e persuasao, sendo que, pela persuasao "urn 

espfrito refletido leva outro a fazer as mesmas reflex6es e achar as mesmas 

verdades", Riboulet (1951, p. 83) e ainda, complementa Luzuriaga (1978) que para 

ele, Socrates, o saber e o conhecimento nao s6 conduzem a virtude, mas sao 

identicos a ela. 

1 Pitagoras nasceu em Samos. Tales e Forecides o iniciaram na filosofia. Continuou os estudos no Egito onde 
morou vinte e dois anos. Cambises, levando-o cativo para Babilonia, aproveitou-se dele para se instruir nas 
ciencias dos Caldeus. Uma tradi9ao admite que ele tenha ido ate as lndias para consultar os bramanes deste pafs. 

2 Socrates foi a princfpio escultor; mas, a conselho de Critos, voltou-se para a filosofia. Propos urn fim duplo; 
combater os sofistas e instruir a juventude. A frrmeza foi a sua virtude dominante. Socrates nao deixou nenhum 
escrito. A sua doutrina nos sao conhecidos por Platao e Xenofonte, seus discfpulos. A sua filosofia repousa neste 
princfpio fundamental: "conhece-te a ti mesmo". 
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Considerado o aluno mais brilhante de Socrates, 1Piatao (429 - 347 a.C) 

desenvolveu suas teorias pedagogicas a partir de suas concepg6es filosoficas 

proporcionando na antiguidade o que foi considerada a mais bela definigao de 

educagao, "A boa educagao, diz ele, e a que da ao corpo e a alma toda a beleza e 

toda a perfeigao de que sao capazes" Riboulet (1951, p. 85). Para Luzuriaga (1978), 

se Socrates foi para a historia um grande educador, Platao foi responsavel em 

fundar a teoria da Educagao e Pedagogia, pois enquanto que para o primeiro 

predominou a atividade educativa, para o segundo foi proeminente a reflexao 

pedagogica associada a polftica. Sobre os pensamentos dos autores citados cabe 

destacar que as imperfeig6es eram proeminentes, porem, o sistema de educagao de 

Platao foi considerado um dos menos imperfeitos da antiguidade. 

Dentre os pensadores houve outro que nos conduz a uma reflexao mais 

ampla. 0 autor Riboulet (1951) acrescenta que para 2Aristoteles (384- 322 a. C), no 

tocante as suas teorias pedagogicas, o desenvolvimento do homem distingue tres 

graus: a vida ffsica, o instinto e a razao, sendo necessaria graduar por intermedio 

desses degraus a progressao dos exercfcios e estudos, o que denota que esta teoria 

remete aos primeiros passos norteadores da chamada educagao progressiva. 0 

autor cita ainda que, na sua concepgao, seria obrigagao do Estado vigiar a educagao 

do cidadao para toda a vida. A ideia dominante da pedagogia de Aristoteles 

estabeleceu que "o valor de cada estudo mede-se pelo apoio que da a alma para 

progredir na virtude." Riboulet (1951, p. 92) e, ainda, a educagao deve ser baseada 

no conhecimento dos indivfduos e no ensino sendo preciso ir do concreto ao 

abstrato e do simples ao composto. 

Os gregos, de modo geral, se preocuparam com o tema voltado a atividade 

educativa e Aristoteles, em sua obra "Arte Retorica e Arte Poetica", contemplou o 

exercfcio do bern falar, buscando como se comunicar de forma persuasiva e 

eficiente. Aristoteles (2005) redefine fundamentos e metodos retoricos vigentes, uma 

vez que a Logica visava a demonstragao da verdade, ou ao que era verdadeiro, a 

retorica nao tratara da questao da verdade e sim do que e verossfmil. Para 

1 Platao nasceu em Atenas no mesmo ano da morte de Pericles. Destinava-se a poesia, mas Cnitilo o iniciou na 
filosofia dos jonios. Aos vinte anos apegou-se a Socrates de quem foi seu mais brilhante aluno. Aos quarenta 
anos, fundou a Academia que logo se celebrizou. Voltando a sua patria ensinou ate a morte. 

2 Arist6teles nasceu em Estagira, colonia grega da Tracia. 0 pai iniciou-o na medicina e filosofia. Seguiu durante 
20 anos as li<;6es de Platao. Felipe da Macedonia confiou-lhe a educa<;ao do filho Alexandre. Tratou de todos os 
conhecimentos humanos. As suas obras foram vasta enciclopedia e sao tao notaveis pela beleza da forma pelas 
qualidades do pensamento. 
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Arist6teles (2005, p. 33), "Ret6rica e a faculdade de ver teoricamente o que, em 

cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasao [ ... ] a Ret6rica parece ser capaz 

de, por assim dizer, no concernente a uma dada questao, descobrir o que e proprio 

para persuadir", ou seja, encontrar no discurso os argumentos necessaries para 

convencer o ouvinte. 

Arist6teles ainda, ao se referir as provas fornecidas pelo discurso, 

estabelece que existam as que nao dependem da arte tais como: testemunhos, 

confiss6es, provas escritas, porem, ha aquelas que sao necessarias encontra-las. 

Entre as provas fornecidas pelo discurso, distinguem-se tres 
especies: umas residem no carater moral do orador; outras, nas 
disposic;6es que se criaram no ouvinte; outras, no proprio discurso, 
pelo que ele demonstra ou parece demonstrar. Obtem-se a 
persuasao por efeito do carater moral, quando o discurso procede de 
maneira que deixa a impressao de o orador ser digno de confianc;a 
[ ... ]. Obtem-se a persuasao nos ouvintes, quando o discurso os leva 
a sentir uma paixao [ ... ]. Enfim, e pelo discurso que persuadimos, 
sempre que demonstramos a verdade ou o que parece ser a 
verdade, de acordo com o que, sabre cada assunto, e suscetlvel de 
persuadir. (ARISTOTELES, 2005, p. 33). 

A ret6rica aristotelica apresenta urn estudo sobre os principais meios ou 

recursos persuasivos de que o orador pode se valer para convencer o audit6rio, 

sendo que, para audit6rio, entenda-se tambem sala de aula. Cabe destacar que para 

o capitulo em questao, e fato que a referencia aqui estabelecida e remetida aos dias 

atuais nao e para uma orat6ria sem conteudo, manipulada, estruturada por 

intermedio de esquemas, e sim para uma orat6ria concreta, dinamica, responsavel e 

crltica. 

Quando Arist6teles (2005) se refere ao carater do orador, parte do princlpio 

de que a pessoa Integra consegue despertar mais facilmente a confianca do ouvinte 

provocando nele maior predisposicao para aprendizagem. Sobre a emocao ou 

possibilidade de despertar a atencao, esperanca, paixao ou reconhecimento, cabe 

ressaltar que estes sao sentimentos passlveis de serem provocados por meio de 

uma mediacao responsavel e consciente, pois a emocao pode contribuir durante a 

transmissao do conteudo. 

Outro fator fundamental esta no discurso propriamente dito, ou seja, a 

argumentacao, pois o emissor deve aplicar as principais regras e princlpios da 

tecnica ret6rica construindo os argumentos a fim de persuadir, sendo assim, 
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obseNa-se que o objetivo central da ret6rica antiga era estudar basicamente a arte 

de falar em publico, por isso se valorizava o estudo da linguagem oral por ser a mais 

utilizada nesse perfodo. 

Esta arte tinha por objetivo obter a adesao do audit6rio a uma dada tese, por 

intermedio do uso correto da argumenta<;ao. Cabe destacar, como estabelece 

Arist6teles (2005, p. 29), "A Ret6rica nao pertence a urn genera particular e definido, 

mas assemelha-se a Dialetica, utilidade da Ret6rica. Seu fim nao e persuadir, mas 

ensinar o possfvel". 

Para os gregos, o papel da Dialetica consistia no metoda empregado por 

Socrates pelo qual ele demonstrava as verdades que se propunha. Ainda, para a 

Dialetica, o conhecimento e urn produto que resulta ao mesmo tempo da experiencia 

e da razao humana, ou seja, e urn processo de constru<;ao que parte da experiencia, 

passa pela interpreta<;ao e visa a transforma<;ao da realidade se tornando, ao 

mesmo tempo, urn processo individual e coletivo historicamente determinado. Nesse 

ponto de vista, Platao e Arist6teles ja se enquadram dentro do perfodo da 

institucionaliza<;ao da escola, pais esses pensadores criaram suas escolas formais e 

mantiveram urn metoda de ensino onde Platao seguiu a tradi<;ao socratica 

priorizando o dialogo e Arist6teles se preocupou com a pesquisa atraves de seu 

metoda de falar aos discfpulos durante caminhadas pelos corredores e adjacencias 

do chamado 1Liceu, Riboulet (1951). 

Outro autor que, em suas obras mais importantes, discutiu quest6es 

relacionadas ao ensino foi 2Santo Agostinho (354 - 430 d.C), pais estabelece em 

seu "Tratado da doutrina crista" urn plano quase completo sabre a educa<;ao moral e 

religiosa, Riboulet (1951 ). Cumpre destacar que o escritor professou ret6rica em 

Milao, Cartago e Roma formulando a cerca de mil anos antes de Bacon o famoso 

trin6mio: saber, querere poder. Ainda, Luzuriaga (1978) acrescenta que para ele era 

de fundamental importancia cuidar dos exercfcios corporais, da eloqOencia e da 

ret6rica, sobretudo para vida espiritual. 

1 0 Liceu de Arist6teles foi uma das tres mais importantes escolas de Filosofia da Antiguidade. 

2 Nascido em Tagaste, na Africa, recebeu de Santa Monica, a mae, excelente educa~ao. Ap6s a volta a Africa, foi 
elevado ao sacerd6cio, feito coadjutor de Hippona; e depois, bispo desta cidade por longos anos. 
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Sobre os pensamentos de Santo Agostinho, Riboulet (1951) faz referencia a 

cinco situacoes que podem vir a contribuir ao desanimo e aborrecimento 

provenientes do ensino: 

1. fraqueza de inteligencia no audit6rio, a qual e preciso 
acomodar-se; [ ... ] 2. timidez do catequista; reagira fortemente 
contra esse defeito [ ... ] 3. repeti96es fastidiosas das mesmas 
verdades; no ponto de vista humano, essas repetig6es nao sao 
agradaveis; [ ... ] 4. falta de aten9ao no audit6rio; remediara a isso 
tornando o ensino claro e interessante e fazendo uso frequente da 
interrogagao; 5. prova96es, dificu/dades, contrariedades de toda 
especie; [ ... ]. (RIBOULET, 1951, p. 144-145, grifo nosso). 

0 autor cat61ico menciona situacoes comuns e presentes no processo 

ensino-aprendizagem dos dias atuais. Ainda, dentro do contexto religiose, a 

pedagogia do sEkulo XVII destaca urn fil6sofo protestante que contribuiu 

sensivelmente para o aprimoramento da didatica moderna por meio de suas ideias e 

conceitos, 11ohannis Amos Comenius (1592-1670), que com sua obra "Didatica 

Magna", estabeleceu urn marco significative para a sistematizacao da didatica. 

Entretanto, nao se pode esquecer de que se trata de urn contexto p6s-medieval e 

dentro de urn perfodo humanista, sendo seu ponto de partida todo o movimento 

renascentista e de modo especffico a reforma religiosa, Riboulet (1951 ). 

Para Luzuriaga (1978), Comenius pode ser considerado o maior educador e 

pedagogo do seculo XVII e urn dos maiores da hist6ria, sendo que por intermedio de 

urn carater humanista e dentro de uma reforma religiosa, a sua reflexao possibilitou 

a partir de sua formacao teol6gica, alem de filos6fica, o desenvolvimento de uma 

perspectiva espiritualista em seu metodo. Por isso, podemos dizer que embora 

estando urn passo a frente em seu tempo, nao quebrou a sintonia com seus 

contemporaneos, sendo esta, uma caracterfstica importante na didatica proposta por 

Comenius e para qualquer metodo de ensino que se preocupe verdadeiramente com 

o aprendizado. 

1 Comenius foi o criador da Didatica Moderna e urn dos maiores educadores do seculo XVII; ja no seculo XVII, 
ele concebeu uma teoria humanista e espiritualista da formasrao do homem que resultou em propostas 
pedag6gicas hoje consagradas ou tidas como muito avansradas. 
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No seculo XVIII outros autores se manifestaram sabre aspectos 

educacionais e metodologia de ensino, por exemplo, 1 Emanuel Kant (1724 - 1804) 

em sua filosofia denominada criticismo, a qual prop6e urn exame crftico da razao, 

estabelece que: 

A educa9ao tern por fins principais: disciplinar os homens; quer dizer: 
"despi-los da sua selvage ria", fazer com que aquila que ha neles 
de animal nao sufoque o que ha de humane; cultiva-los, quer dizer: 
instruf-los; faze-los adquirir prudencia, em uma palavra, civiliza-los, 
moraliza-los, levando-os a seus fins, ensinando-os a agir boas 
maximas. (RIBOULET, 1951, p. 550, grifo do autor) 

Ainda, segundo o autor, as ideias de Kant sao pouco originais e as vezes 

excessivas admitindo ate mesmo castigos como forma de sanc;ao a fim de 

estabelecer a disciplina, o que denota certo imperative categ6rico ou "totalmente 

soldadesco". Kneller (1984, p. 34) observa que, na esteira de Kant, a maioria dos 

idealistas modernos sustenta que "A finalidade do ensino nao e tanto apresentar ao 

estudante a massa de informac;ao quanta ajuda-lo a impor ordem e significado a 

esse acervo informative". Para Luzuriaga (1978), a contribuigao pedag6gica de Kant 

e puramente te6rica, sendo que urn de seus discfpulos publicou o tftulo "Sabre 

Pedagogia" que se refere as suas lig6es universitarias, entretanto, nao se trata de 

uma obra consideravel como sao as filos6ficas. 

Considerado urn genio e figura nobre da educac;ao e pedagogia 2 Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746 -1827) e, com efeito, o criador da escola do povo, popular 

sob o ponto de vista social. Para ele "a famflia nao e suficiente como agente 

educador, necessita do complemento da escola e das demais instituig6es 

educacionais", Luzuriaga (1978, p. 175). 0 autor afirma que as ideias de Pestalozzi 

repercutiram na educac;ao e na pedagogia moderna de modo extraordinario 

influenciando personagens importantes como Kant, Herbart, Fichte e Froebel. 

Continua Luzuriaga (1978), Pestalozzi via a ac;ao educativa como o meio mais eficaz 

de melhorar a situac;ao do povo, a qual se entregou totalmente. 

1 Nasceu em Koenigsberg de uma familia origimiria da Esc6cia. De 1770 a 1797 foi professor titular de 16gica e 
metaffsica. A sua influencia foi muito grande e ainda dura. Para bern compreender no que diz respeito aos 
problemas educacionais e necessaria conhecer as linhas mestras da sua filosofia. 

2 Nasceu em Zurique na Sufr,;a. Filho de medico e neto de pastor protestante e considerado urn dos maiores 
educadores da hist6ria, tendo suas ideias repercutidas na educar,;ao e pedagogia de modo extraordinario. 
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0 autor 1Augusto Comte (1798 - 1857}, por intermedio do positivismo, 

pregava a rejei<;ao as cren<;as religiosas e as doutrinas metaffsicas aceitando 

somente como verdade a ciencia dos fatos e suas leis. Riboulet (1951) acrescenta 

que OS fundamentos dessa teoria sao frageis, pois 0 sistema educacional de Comte 

funda-se essencialmente no ensino da matematica e das ciencias, estas, inimigas da 

fe, excluindo do programa, quase que totalmente, as letras. Complementa o autor: 

Enfim, dando como (mica fim moral a essa educagao o bern da 
humanidade, 0 positivismo limita 0 homem a terra, aperta-o na 
engrenagem do interesse geral, nega-lhe de certo modo a liberdade, 
a personalidade e lhe tira todo pensamento capaz de o consolar em 
suas penas, pela esperanga de uma outra vida, pais "o direito a 
imortalidade se perdera no naufragio de todos os outros de que ele 
era juntamente o remate e corolario. (RIBOULET; 1951, p. 558-559) 

0 fil6sofo 2Herbert Spencer (1820- 1903) tambem definiu assim o seu ideal 

de educa<;ao em pleno seculo XIX: 

A educagao e tudo que fazemos para n6s mesmos e tudo o que os 
outros fazem para nos aproximar da ideia da nossa natureza. 0 ideal 
seria obter uma completa preparagao do homem para a vida inteira. 
Em geral o fim da educagao deve ser adquirir o mais completamente 
possfvel os conhecimentos que mais servem para desenvolver a 
vida individual e social sob todos os aspectos. (RIBOULET, 1951, p. 
560) 

Acrescenta Riboulet ( 1951) que Spencer acreditava que a pedagogia deveria 

ser guiada pela evolu<;ao, ou seja, por intermedio de uma marcha progressiva de urn 

ser que se cria pouco a pouco e que manifesta suas capacidades de maneira 

sucessiva. Ao exagerar no papel da ciencia, esquece de demonstrar seu valor 

educativo o que parece deixar, por assim dizer, a vida intelectual e emocional sem 

cultivo conduzindo a uma concep<;ao estreita e incompleta sobre a educa<;ao. 

Destaca o autor que Spencer enumera dois princfpios fundamentais de seu metodo 

e conclui: 

1 Considerado fundador do positivismo. Essa doutrina filos6fica nao e mais do que o empirismo renovado e 
levado a urn pretenso rigor cientffico. 0 sistema educacional de Comte repousa essencialmente sabre tres 
principios: a lei dos tres estados, a classifica<;ao das ciencias e a religiao da humanidade. 

2 Nasceu em Derby (Inglaterra). E considerado urn dos maiores fil6sofos contemporaneos. Representa na 
educa<;ao a tendencia cientifica. 0 seu tratado "A Educa<;ao" e formado de quatro capftulos, sendo que, o 
capitulo preliminar examina qual e o saber de maior utilidade; os tres outros tratam de educa<;ao ffsica, 
intelectual e moral. 
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o interesse e a atividade espontanea. Pretende-se em primeiro 
Iugar que o criteria de um bom ensino e o prazer da crianga, o 
interesse que toma pelo que lhe ensinam; se sente aborrecimento e 
porque o estudo e premature ou mal apresentado. Spencer deveria 
distinguir entre o que agrada e o que e uti/; certos exercfcios que 
agradam muito aos alunos nao sao os mais importantes. A mais, se e 
preciso consultar sem cessar o gosto do aluno, este torna-se o 
mestre dos mestres e e dele que se deve aprender o que e preciso 
ensinar. Se e importante tornar a aula interessante, e mais 
importante ainda ensinar os alunos a vencerem suas repugnancias 
e seus caprichos. (RIBOULET, 1951, p. 562, grifo do autor) 

Os autores citados foram aqui destacados e representados por apenas 

alguns de seus pensamentos que, de certa maneira, colaboraram ao Iongo da 

hist6ria na busca de uma metodologia de ensino adequada ao seu tempo lanc;ando 

ideias sob uma perspectiva mais ampla sobre o que seria adequado ou nao ensinar 

e, de certa forma, como faze-lo. Para tanto, ficam como sugestao ao 

aprofundamento, assim como, outros autores que porventura venham a colaborar 

substancialmente, dentro de suas respectivas linhas de pensamento, como 

referencia para estudos voltados a area de ensino militar. 

No Brasil nao foi diferente, pois a Hist6ria da Educac;ao Brasileira evoluiu em 

diferentes fases bern definidas facilitando sua observac;ao. Com a chegada dos 

portugueses o padrao europeu de educac;ao foi estabelecido, o que nao quer dizer 

que as populac;oes que por aqui viviam ja nao possufam caracterfsticas pr6prias no 

ensinar. Os povos indfgenas, por exemplo, educavam seus filhos onde o metodo de 

aprendizado consistia na observac;ao e repetic;ao, sendo que, as crianc;as gozavam 

de completa liberdade para exercitarem sua curiosidade na busca do saber. 

Segundo Bello (2001 ), os metodos pedag6gicos foram trazidos pelos 

jesuftas, alem dos costumes, moral e religiosidade europeia permanecendo por 

aproximadamente 210 anos ate sua expulsao pelo Marques de Pombal. Para Niskier 

(1995), o modelo de educac;ao jesuftico trouxe vantagens para o Brasil como a 

manutenc;ao da integridade territorial, porem foi criticado por ser excessivamente 

humanfstico, fato esse que ate hoje teria gerado ao Brasil dificuldades com o 

desenvolvimento cientffico e tecnol6gico. No entanto, com a expulsao dos religiosos 

e, conseqOentemente, o fechamento de colegios, houve "a perda das preciosas 

bibliotecas que os padres mantinham nos seus principais estabelecimentos" Niskier 

(1995, p. 64). 
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Continua Niskier (1995, p. 65) "Pode se concluir que, com a expulsao dos 

jesultas, desorganizou-se a educacao brasileira, a despeito de outras organiza<;6es 

religiosas como os beneditinos, os franciscanos e os carmelitas". Bello (2001) 

destaca que o caos tomou conta na Educacao do pals ate a chegada da familia real 

que, por intermedio de Dom Joao VI, proporcionou a abertura de Academias 

Militares, Escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca Real, Jardim Botanico e a 

lmprensa Regia. Apesar dessa iniciativa, a educacao continuou a ser tratada sob um 

ponto de vista secundario, pois a primeira Universidade do pals surgiu somente em 

1934, em Sao Paulo. 

0 ensino brasileiro, para melhor compreensao, ficou definido por perlodos 

especlficos, cada qual com suas particularidades, sendo que, para o complemento 

do presents estudo sua analise nao se faz necessaria, conforms esclarece Bello 

(2001 ): Perlodo Jesultico (1549 - 1759); Perlodo Pombalino (1760 - 1808); Perlodo 

Joanino (1808 - 1821 ); Perlodo Imperial (1822 - 1888); Perlodo da Primeira 

Republica (1889 - 1929); Perlodo da Segunda Republica (1930 - 1936); Perlodo do 

Estado Novo (1937 - 1945); Perlodo da Nova Republica (1946 - 1963); Perlodo do 

Regime Militar (1964- 1985); Perlodo da Abertura Polftica (1986- 2003). 

Apesar da evolu<;ao no processo de ensino, Bello (2001) conclui que a 

qualidade da educacao brasileira nao evoluiu de forma proeminente e segundo 

dados oferecidos pelo proprio Ministerio da Educa<;ao, os estudantes nao aprendem 

o que as escolas se prop6em a ensinar, sendo que uma avalia<;ao realizada em 

2000 demonstrou que 59% dos estudantes que conclulam a 4e serie do Ensino 

Fundamental nao sabiam ler e escrever. 

Embora estabelecidas normas direcionadas ao ensino no pals por meio dos 

Parametros Curriculares Nacionais, Bello (2001) afirma que nossa educa<;ao s6 teve 

carater nacional no perlodo jesultico e complementa que "ap6s isso o que se 

presenciou foi o caos e muitas propostas desencontradas que pouco contribuiu para 

o desenvolvimento da qualidade da educa<;ao oferecida", Bello (2001, p. 8). 

0 autor em foco, Bello (2001 ), acredita que e esperada uma nova ruptura no 

processo ensino-aprendizagem por intermedio de propostas desvinculadas do 

modelo europeu de educacao, criando solu<;6es novas em respeito as 

caracterlsticas brasileiras citando como exemplo o ocorrido em palses do bloco 

conhecidos como Tigres Asiaticos, os quais buscaram solu<;6es para seu 

desenvolvimento econ6mico investindo em educa<;ao. Niskier (1995, p. 591) 
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complementa "Em nenhuma parte do mundo duvida-se de que a educacao 

represente um investimento altamente multiplicador e o caminho seguro para 

melhorar a qualidade de vida das nacoes". 

Para Niskier (1995) o conhecimento humano vern se desdobrando no mundo 

a cada perfodo de dois anos devido aos extraordinarios avances cientfficos e 

tecnol6gicos de que o Brasil nao pode andar dissociado, portanto, vai depender, em 

grande parte, do tipo de professor que estara em nossas escolas liderando esse 

processo. Continua o autor "o professor do futuro nao sera um mero distribuidor de 

informacoes. A ele incumbira dirigir a aprendizagem, atraves de meios avancados" 

Niskier (1995, p. 592). Portanto, a formacao bombeiro-militar em nfvel superior exige 

que os responsaveis por essa formacao busquem agregar os valores necessaries 

por intermedio de uma atualizacao profissional pedag6gica visando se adequar a 

realidade atual do processo ensino-aprendizagem diante da quantidade de 

informacoes processadas ininterruptamente por intermedio da globalizacao. 

Estudar a hist6ria das doutrinas pedag6gicas nao e suficiente para 

proporcionar uma analise mais objetiva da evolucao do processo educacional, sendo 

que algumas doutrinas permanecem vivas ate os dias de hoje em relacao as 

instituicoes sociais e outras s6 foram implantadas tempos depois de seu 

aparecimento. Segundo Gil (2008, p. 24), "Para que se tenha uma hist6ria da 

Pedagogia, torna-se necessaria, portanto, considerar tanto as doutrinas pedag6gicas 

quanto os fatos educacionais concretes, que tern sua origem na nacao dos governos 

ou de segmentos da sociedade". 

Para tanto, nao e finalidade deste estudo aprofundar o assunto diante das 

doutrinas que influenciaram o ensino ao Iongo da Hist6ria, bern como a evolucao das 

instituicoes educacionais. Entretanto, as acoes dos professores, de alguma forma, 

sao influenciadas por essas doutrinas ou por orientacao de instituicoes educacionais 

as quais atuam. No capftulo seguinte serao consideradas algumas perspectivas 

pedag6gicas deste seculo e suas relacoes com modelos de atuacao do professor 

em sala de aula. 



28 

7 TENDENCIAS PEDAGOGICAS NO PROCESSO DE ENSINO 

Libaneo (1983), ao mencionar o ensino, acrescenta que nao se pode 

escrever sobre o mesmo sem citar seus pressupostos te6ricos ou tendencias 

pedag6gicas e prop6e duas grandes linhas de pensamento pedag6gico conhecidas 

como tendencia liberal e a progressista. Alguns instrutores baseiam sua pratica de 

ensino sob uma perspectiva classica ou tradicional tomando, como exemplo, os 

colegas mais antigos ou o proprio senso comum, o que nao invalida seu potencial 

metodol6gico e didatico. 

Neste mesmo contexto, ao se referir ao professor de nfvel superior, Gil 

(2008, p.16) acrescenta "para justificar a postura contraria a preparacao pedag6gica 

dos professores universitarios, chega-se mesmo a invocar raz6es de ordem 

etimol6gica", haja vista a palavra pedagogia se referir, a princfpio, a educacao de 

criancas, entretanto, continua o autor "essa distincao e desnecessaria, pois por 

pedagogia entende-se hoje 0 conjunto de doutrinas, princfpios e metodos de 

educacao tanto da crianca quanto do adulto". Agregar conteudo voltado ao ensino 

superior e fundamental ao presente estudo ao passo que o referencial de dados 

abordados esta diretamente relacionado ao curso de formacao de Oficiais 

Bombeiros-Militares. 

A metodologia aristotelica, que se propagou ao Iongo da ldade Media 

europeia e posteriormente no Brasil, deu origem a educacao tradicional ou aquilo 

que Libaneo (1983) denominou de tendencia liberal. Portanto, parte-se do princfpio 

que o metodo tradicional de ensino ou suas manifestacoes nao nasceu com o 

capitalismo e sima partir dos pressupostos sugeridos por Arist6teles, sedimentando

se posteriormente como metodologia educacional no intuito de ser utilizado como 

instrumento de manutencao da sociedade. 0 autor complementa: 

E evidente que tanto as tendencias quanta suas manifestacoes nao 
sao puras e nem mutuamente exclusivas o que, alias, e a limitacao 
principal de qualquer tentativa de classificacao. Em alguns casas as 
tendencias se complementam, em outros, divergem. De qualquer 
modo, a classificacao e sua descricao poderao funcionar como urn 
instrumento de analise para o professor avaliar a sua pratica em sala 
de aula. (LIBANEO, 1983, p. 15) 
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Assim, Comenius (2001) em sua "Didactica Magna", publicada em 1657, ja 

demonstrava preocupaQaO em desenvolver 0 que hoje chamamos de metodo de 

ensino. Sendo assim, cada metodo esta associado a ideologia que lhe da 

sustentaQao, por isso ha compreensao de que as diferentes tendencias pedag6gicas 

se fundamentam na concepQao de homem e de sociedade que se pretende 

estabelecer, sendo essa concepQao a norteadora da pratica pedag6gica em funQao 

da formaQaO do homem. Assim, desenvolvem-se OS diferentes metodos de ensino, 

nao visando a melhoria da pratica pedag6gica, mas porque a partir desta pratica 

sera possfvel _ formar o homem e a sociedade dentro de modelos ideol6gicos 

espec fficos. 

0 QUADRO 2 nos apresenta uma sfntese das tendencias pedag6gicas 

conhecidas e aplicadas ao Iongo da hist6ria na educaQao brasileira com suas 

respectivas ideias e caracterfsticas. 
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Tendencia Forma~ao de Baseia-se baseado Educa~ao Aprender e Carl Rogers, 

Liberal atitudes. busca dos na facilita~ao da centralizada no modificar as "Sumermerhill" escola 

Renovadora conhecimentos aprendizagem. aluno eo percep~oes da de A. Neill 
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QUADRO 2- Quadro sfntese das tendencias pedag6gicas. 
Fonte: 1Tendencias pedag6gicas. 

Makarenko 

B. Charlot 

Suchodoski 

Manacorda 

G. Snyders 

Demerval Saviani 

A reflexao proposta por Libaneo (1983) leva a crer que durante muito tempo 

a pratica pedag6gica nao se alterou, mantendo-se afinada com aquila que se 

1 http://pedagogia.tripod.com/quadro_tendencias.htm. Acesso em: 28 jul. 2009. 
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popularizou como tendencia "liberal tradicional". Com o tempo essa tendencia 

recebeu inovag6es e se redefiniu como tendencia renovada progressivista e, como 

aparecimento do movimento conhecido como escolanovista, foi denominada de 

tendencia renovada nao-diretiva. A mesma perspectiva ou tendencia liberal, a partir 

de 1960 recebeu o incremento tecnicista idealizado pelo entao governo militar. 

Havera sempre considerag6es de que determinadas posturas em relagao ao 

ensino apresentam caracterfsticas antidemocraticas, ao autoritarismo, a 
centralizac;ao no papel do professor e a submissao do aluno, porem Libaneo (1983, 

p. 21) acrescenta "Urn ponto de vista realista da relagao pedag6gica nao recusa a 

autoridade pedag6gica expressa na sua fungao de ensinar. Mas nao se deve 

confundir autoridade com autoritarismo". 

Hoje nao e possfvel afirmar que essas tendencias ou correntes sobreviva 

isoladamente na pratica pedag6gica, pois o que se pode observar e que na pratica 

cotidiana dos cursos os instrutores se utilizam da mistura dessas tendencias e 

posturas. Portanto, elas nao se apresentam puras nas praticas pedag6gicas, masse 

aglutinam de forma ecletica de modo que cada urn se utiliza daquilo que lhe parece 

conveniente diante dos cursos de especializagao e formagao. Cabe destacar que 

muitos dos autores dos principais metodos renovadores da Educagao nao eram 

pedagogos, para tanto Gil (2008, p. 23) complementa "Decroly e Cleparede eram 

medicos. Maria Montessori tambem era medica. John Dewey foi, [ ... ], fil6sofo. Piaget 

era bi61ogo. Rogers era psic61ogo e Emilia Ferreiro tambem era psic61oga." 

Gil (2008, p. 27) destaca as tendencias pedag6gicas dividindo-as em tres 

grupos aos quais chama de perspectivas educacionais, conforme QUADRO 3. 

PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS EM CONTRASTE 

Perspectiva Classica Perspectiva Humanista Perspectiva Moderna 

Adaptacao dos alunos aos Adaptacao da escola as Harmonizacao entre as 
objetivos da escola necessidades dos alunos necessidades dos alunos e os 

valores sociais 
Certeza Duvida Probabilidade 
Competicao Cooperacao Crescimento 
Autocracia Laissez-faire (deixai fazer) Participacao 
Disciplina Liberdade Responsabilidade 
Reproducao Descoberta Criatividade 
Orientacao para o conteudo Orientacao para o metodo Orientacao para solucao de 

problemas 
Enfase no ensino Enfase na aprendizagem Enfase no processo en sino-

aprendizagem 

QUADRO 3 - Perspectivas educacionais em contraste 
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A perspectiva classica, por exemplo, enfatiza o domfnio do professor, o 

ensino em sala de aula e a enfase nos t6picos a serem ensinados, Gil (2008). 0 

autor complementa que, "em sua expressao mais extremada, ve os alunos como 

instrumentos passivos, capazes de aprender e aceitar orienta<;6es, mas muito 

imaturos para iniciar qualquer atividade significativa" Gil (2008, p. 24). Para o autor, 

o professor associado a esta abordagem se ve como urn "tutor'' que modela o 

comportamento do aluno mediante exposi<;6es e demonstra<;6es. Por outro lado, o 

controle da atividade dos alunos para evitar desperdfcio ou ineficiencia leva a 

valorizacao de currfculos claros, de objetivos e estrategias bern definidas a tim de • 
facilitar a avalia<;ao discente. 

0 modelo classico tern sua origem na antiguidade Greco-romana, sendo 

dominante nas primeiras decadas do seculo XX, "a despeito dos ataques que lhe 

tern sido movidos pelos educadores progressistas, ainda constitui modelo muito 

valorizado em inumeras partes do mundo" Gil (2008, p. 24). No Brasil, esse modelo 

ainda goza de prestfgio nos meios academicos e pode ser vista como capaz de 

incorporar inova<;6es, principalmente a tecnologia de ensino. 

Em rela<;ao a perspectiva humanista, cabe destacar que surgiu se 

contrapondo a rigidez da escola classica, sendo que a visao humanista centraliza-se 

no aluno por entender que este traz para escola suas pr6prias atitudes, valores e 

objetivos, assim, sua visao basica consiste em se adaptar o currfculo ao aluno, Gil 

(2008). Seus adeptos enfatizam mais a liberdade que a eficiencia e suas bases 

te6ricas encontram apoio em pensadores como Comenius e de educadores como 

Pestalozzi. Para o psic61ogo humanista 1Carl Rogers (1902 - 1987), o ensino e 

centrado no aluno e o papel fundamental do professor e o de facilitador da 

aprendizagem, Gil (2008). 

Outra expressao importante desta tendencia e Paulo Freire cuja ideia 

principal e propor "urn sistema completo de educacao libertadora que iria desde a 

pre-escola ate a universidade" Gil (2008, p. 25). Continua o autor, essa ideia se op6e 

ao sistema tradicional de ensino visando a "transformacao das estruturas 

econ6micas, polfticas e sociais de opressao do povo", Gil (2008, p. 25). 

1 Importante pensador americana, foi urn precursor da psicologia humanista e criador da linha te6rica conhecida 
como Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Rogers e considerado urn representante da corrente humanista, nao 
diretiva, em educa~ao. 
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As duas tendencias aqui demonstradas se fazem presentes nos dias de hoje 

tanto de forma mais branda quanta extremada, entretanto outra manifestacao surge 

de forma conciliat6ria unindo o conteudo sistematico da visao classica ao carater 

libertador da humanista, trata-se da perspectiva moderna. Esta se consolida, 

segundo Gil (2008), a partir dos trabalhos de 1John Dewey (1859 - 1952), entre 

outros autores. Para Gil (2008), Dewey foi indiscutivelmente o nome mais importante 

desse movimento, sendo que ele criticava a rigidez curricular da escola classica e 

nao via conflito entre o conteudo da materia eo interesse dos alunos, antes, porem, 

"propunha uma sfntese entre as experiencias anteriores da especie humana e as 

experiencias atuais da crianca", Gil (2008, p. 26). 

E importante ressaltar que a definicao das tres perspectivas e apresentada 

neste trabalho de forma simplificada, pais dentro das mesmas poderao ser 

encontradas posicoes significativamente diferentes. 

A Corporacao disp6e de legislacao atualizada e direcionada ao ensino 

estabelecendo diretrizes e procedimentos voltados a formacao e especializacao 

continuada. A Portaria do CG nQ 236, de 26 de fevereiro de 2008, aprova a Portaria 

de Ensino da PMPR com seus prop6sitos bern delineados e acrescenta em seu Art 

2Q: 

0 ensino militar estadual obedecera a um processo continuo e 
progressive, continuamente atualizado e aprimorado de educac;ao 
sistematica, a qual se desenvolvera desde a formac;ao ate os graus 
mais elevados de formac;ao profissional e geral, envolvendo teoria e 
pratica. (PE, Art. 2Q, 2008, p. 4) 

0 conteudo dessa Portaria estabelece que o ensino militar estadual se 

destina a ministrar os conhecimentos necessaries para a formacao profissional dos 

militares da Polfcia Militar do Parana e, portanto, Corpo de Bombeiros. E evidente 

que essa relacao pedag6gica se refere a urn grupo especffico, ou seja, militar, 

dentro de um contexte especial pautado pela hierarquia e disciplina, entretanto, 

estabelecer urn ensino centrado somente no instrutor ou no aluno em opostos 

extremes e negar essa relac;ao pedag6gica essencial ao prop6sito da formac;ao. 

Nesse contexte, a Portaria destaca que "o ensino militar estadual deve 

buscar o maximo de rendimento dentro de uma didatica dinamica e expressiva, de 

1 0 fil6sofo tomou-se urn dos maiores pedagogos americanos, contribuindo intensamente para a divulga~ao dos 
princfpios do que se chamou de Escola Nova. 
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conformidade com urn novo contexto social", Portaria de Ensino (Art. 3Q, V, 2008, 

p.5). Gil (2008) complementa esse raciocfnio: 

Como institui<;6es soc1a1s que sao, as institui<;6es educacionais 
refletem as caracterfsticas do sistema social que as inclui. Mas em 
seu interior manifestam-se naturalmente as contradi<;6es inerentes a 
esse mesmo sistema social. Oaf por que as a<;6es originadas do 
interior as institui<;6es pedag6gicas podem gerar mudan<;as 
significativas no sistema social. (GIL, 2008, p.23) 

Para Marcovitch (1998, p. 32), "Cabe ao professor oferecer metodologias 

uteis no raciocfnio disciplinado, sustentadas em valores que fagam florescer a 

consciencia e a intuigao criativa do aluno" e continua ao afirmar que ao docente nao 

basta demonstrar o conhecimento dos fatos, pois isso o aluno por si s6 obtem, 

entretanto, o que ele espera do professor e que este lhe de a interpretagao desses 

fatos. 

Sando assim, o docente necessita utilizar-se de meios e tecnicas que o 

auxiliem satisfatoriamente na transmissao desse conteudo e isso independe da 

corrente pedag6gica pela qual se referencia, pois a busca frequente pelo 

cumprimento dos objetivos tragados para atingir a aprendizagem dos alunos faz com 

que a maioria das relag6es de ensino-aprendizagem envolva mais de urn metodo de 

ensino. Reforgando, portanto, a ideia inicial de que nao existe o metodo certo e sim 

o instrutor que consegue trabalhar a partir dos metodos existentes se preocupando 

com a aprendizagem discente como objetivo final de sua missao de formador. 
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8 A ARTE DE ENSINAR 

Para Lobo (2006, p. 42), "Ensinar nao e uma arte, e sim uma tecnica; mas 

como qualquer tecnica, os resultados serao maiores e melhores se utilizada com 

arte". Outro autor nos refere a ac;ao de ensinar com a definigao: 

ensinar niio e transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para sua propria produt;iio ou a sua construt;iio. 
Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo aberto a 
indagagoes, a curiosidades, as perguntas dos alunos, a suas 
inibigoes; urn ser crftico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que 
tenho - a de ensinar e nao a de transferir conhecimento. (FREIRE, 
2005, p. 47, grifo do autor) 

Ao analisar os dados referentes ao capftulo anterior e detectar, em primeira 

instancia, provaveis conflitos gerados durante o processo interativo de ensino em 

sala de aula, percebe-se que as habilidades para a comunicac;ao sao fundamentais 

para interagir e estabelecer relacionamentos pessoais e profissionais, pois a 

qualidade desta e responsavel pela transformac;ao e sucesso dos relacionamentos. 

Portanto, a eficiencia de uma pessoa em qualquer area da vida profissional ou 

pessoal depende de uma boa comunicac;ao, Polito (2001 ). 

Diante de quest6es comumente observadas em sala de aula em cursos de 

formac;ao militar, bern como, conhecimento empfrico deste pesquisador na condigao 

de instrutor em cursos de formac;ao e especializac;ao dentro da Corporagao, o 

primeiro passo no desenvolvimento de habilidades na busca de uma interac;ao 

eficiente e compreender o que e comunicac;ao, seus meios e metodos. 0 processo 

comunicativo s6 ocorre quando o significado da mensagem e compartilhado tanto 

pelo receptor como pelo emissor, ou seja, o transmissor consegue se fazer entender 

e transmitir o conteudo havendo uma compreensao mutua. 

Em relac;ao a comunicagao, Lobo (2006, p. 20) acrescenta "A comunicac;ao 

oral quando realizada com tecnica, desenvolve a autoconfianga, despertando 

simpatias e amizades, destacando em muito a pessoa do orador'' e conclui que a 

comunicac;ao oral e fator primordial ao Bombeiro Militar e, principalmente para 

aqueles que dentro dessa area se predisp6em a ensinar pessoas. 

Para Morais (1986), existem diferenc;as entre o ensinar, o instruir e o 

adestrar, ja que o ensinar visa a tudo aquila que se relaciona com a compreensao de 
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mundo, o entender verdadeiramente a vida, aplicando aquele conteudo aprendido 

nao s6 em sala de aula, mas para toda uma existencia como ser humano, sendo que 

os demais, adestrar ou instruir, remetem a urn aprendizado mecanico e repetitivo 

que necessita constantemente de revisao, correndo o risco, sem a pratica efetiva, de 

se perder no tempo. 

Alguns instrutores atribuem ao ato de ensinar como uma atividade quase 

impossfvel de se exercer em toda sua plenitude, porem, nao se pode esquecer que 

ensinar e recfproco, ou seja, esta alem do simples repasse de conteudos, pois nao 

se trata de modelos pre-concebidos e sim de aprofundamento destes na busca de 

solucoes para as duvidas em relacao a existencia humana, Morais (1986). 

Portanto, a proposta deste capftulo e delinear alguns passos importantes 

que o instrutor podera seguir na busca de urn relacionamento equilibrado e eficiente 

com os alunos se utilizando de linguagem apropriada, observando o nfvel individual 

de cada urn, a fim de garantir que a mensagem alcance o entendimento do receptor. 

A comunicacao bern sucedida facilita a cooperacao, confianca e "feedback" do 

aluno, (Lobo, 2006). 

0 processo comunicativo se da quando o emissor inicia a transmissao da 

mensagem e o receptor interpreta e reenvia simultaneamente. Quando o aluno ouve, 

ele raciocina, imagina a resposta e a transmite para o instrutor, entretanto, as vezes, 

o aluno reage de modo nao-verbal por intermedio de comportamentos variados, tais 

como: sorriso, distracao, ansiedade, preocupacao, etc, Weil (1998). Nesse contexto, 

Lobo (2006, p. 23) acrescenta, "A comunicacao tanto e mais perfeita, quanto maior 

for o numero de sentidos utilizados no processo (audicao, paladar, tato, olfato e 

visao). 

0 importante e compreender que a mensagem transmitida e quase sempre 

aquilo que o docente espera que o aluno entenda, e nela estao inseridas as formas 

verbais e nao-verbais de acordo como contexto eo ambiente. 0 ponto principal eo 

retorno ou feedback, pois, deste modo, torna-se possfvel avaliar se a mensagem 

obteve exito com a compreensao geral. Para tanto, Lobo (2006, p. 24 apud 

Goncalves, 2000) complementa "para falar bern, devemos ter uma boa 

administracao da voz, clareza da articulacao, postura corporal correta, falar sem 

cansaco vocal, ter born controle da respiracao, uso de gestos e a forma de olhar''. 

Quando o instrutor transmite aos seus alunos essa forca interior 

transformadora, ocorre o que comenta Morais (1986, p. 26) "jamais vi alguma coisa 



37 

relevante acontecer sem a presenga da paixao e do idealismo, nunca vi acontecer o 

ensinar por expedientes puramente met6dicos e cientificistas". Durante os primeiros 

passos a comunicagao interpessoal se transforma em urn processo simultaneo 

enviando e recebendo mensagens. A capacidade orat6ria do emissor se faz 

necessaria a partir do momenta em que as reag6es nao-verbais se manifestam, 

pois, estando o docente atento, e possfvel ajustar o envio das mensagens de acordo 

com a receptividade do aluno. Nesse momenta, podera entrar as variag6es no tom 

da voz, a utilizagao de uma linguagem mais simples por meio de tecnicas de orat6ria 

mode rna. 

Nesse sentido, Freitas (2002) enfoca as teorias de 1Vygotsky e 2Bakhtin por 

considerarem o homem urn ser essencialmente social e hist6rico e que em uma 

atividade pratica, intermediada pela linguagem, desenvolve-se e se constitui como 

sujeito. 0 autor em questao opta por esses te6ricos por se basearem no 

materialismo dialetico, compreendendo o homem como ser hist6rico que busca 

recuperar seu espago dando a linguagem urn Iugar de destaque na constituigao da 

consciencia. 

Portanto, destaca Freitas (2002), que na medida em que Vygotsky ve a 

aprendizagem como urn processo essencialmente social e interativo atraves da troca 

de experiencias, percebe-se o aprendizado socialmente disponfvel e adquirido como 

responsavel pela construgao das fungoes psicol6gicas humanas. Para Freitas (2002, 

p. 136), "Compreender nao e, portanto, simplesmente decodificar, mas sup6e toda 

uma relagao recfproca entre falante e ouvinte, ou uma relagao entre os ditos e os 

presumidos". 

0 discurso verbal esta veiculado a vida, que lhe da o verdadeiro sentido. E o 

contexto extra-verbal que torna o discurso urn enunciado pleno de sentido ao ouvinte 

e nao meramente urn fen6meno lingufstico. E nesse sentido, sob o ponto de vista da 

mediagao entre professor e aluno que a orat6ria vern cumprir seu papel na formagao 

discente. 

1 No campo da educac;:ao, Vygotsky fora urn professor de literatura, estetica, hist6ria da arte e psicologia. Antes 
de ser psic6logo, foi pedagogo e professor, mantendo sempre a preocupac;:ao de relacionar educac;:ao e psicologia. 
Percebeu que, nas experiencias realizadas com as situac;:oes escolares, o contexto socioinstitucional nunca era 
levado em conta, sendo os dados recolhidos e analisados numa perspectiva "a-hist6rica" e "a-social", por isso 
sempre rejeitados no ambiente escolar. 

2 Bakhtin, nao sendo urn psic6logo, mas urn fil6sofo da linguagem, interessou a autora pela sua pluralidade. 
Graduado em letras, hist6ria e filosofia, ele foi urn critico do formalismo russo. 
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As palavras proferidas por especialistas a respeito de suas teorias 

complexas nada significam ao aluno quando, nesse contexto, nao se acrescenta urn 

toque de expressividade durante uma aula cheia de vivacidade por intermedio da 

experiencia vivida, competencia profissional e credibilidade. Para isso, destaca 

Freire (2005, p. 23) "Nao ha docencia sem discencia, as duas se explicam e seus 

sujeitos apesar das diferen9as nao se reduzem a condi9ao de objeto urn do outro. 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender''. 

Portanto, trata-se de urn processo de troca de saberes e disto independe o 

Posto ou Gradua9ao do instrutor e sim, sua dedica9ao e empenho. Para Mollo 

(1977, p. 143), "Nao ha nenhum discurso que nao seja urn discurso de poder, que 

nao permita situar o locutor numa rela9ao de for9as. A "tomada" da palavra, o 

monopolizar do discurso asseguram a "tomada" ou a conserva9ao do poder''. 

0 ambiente do presente estudo, ou seja, a forma9ao do profissional sob urn 

regime militar denota o tipo de comportamento citado pela autora, contudo, cabe 

ressaltar que o docente necessita permitir se utilizar desse poder a seu favor, seja 

conquistando o respeito dos seus subordinados por meio de urn processo interativo 

consistente e delineado ou estabelecendo os caminhos a serem seguidos passo a 

passo. 

A busca do saber implica em evitar o processo met6dico e repetitivo do 

simples adestrar e a responsabilidade do agente mediador e deliberar sobre qual o 

melhor caminho a ser seguido ou como Freire (2005) destaca ao afirmar que 

transformar a experiencia educativa em puro treinamento tecnico e tornar mesquinho 

aquilo que e de fundamental importancia dentro do exercfcio educativo, ou seja, seu 

carater formador. 

8.1 FATORES PROPENSOS A DIFICULTAR 0 PROCESSO COMUNICATIVO 

Alguns fatores poderao contribuir para o fracasso durante o processo 

comunicativo. Dentre eles se destacam, por exemplo, os de carater pessoal, ou seja, 

a aparencia, forma9ao cultural ou estado psicol6gico, pois e comum se aproximar 

das pessoas e ouvi-las com maior proximidade e aten9ao quando estas apresentam 

uma aparencia saudavel, sao asseadas, educadas e gentis, Weil (1998). 
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Outro fator importante diz respeito a interferencia psicol6gica, pois, 

culturalmente, as pessoas normalmente demonstram diferentes interpretag6es para 

os mesmos fen6menos. Diante disso, o contato com pessoas de nfveis diferentes 

deve ocorrer livre de qualquer preconceito ou preferencia. As vezes, tal 

comportamento se origina ou e estimulado em razao da formagao familiar, religiosa 

ou identidade s6cio-econ6mica. 

A questao do meio ambiente tambem podera influir no processo ensino

aprendizagem no que tange as dimensoes ffsicas da sala de aula, iluminagao, cor, 

temperatura e disposigao do mobiliario. Uma sala pequena, por exemplo, torna-se 

mais confortavel quando o numero de alunos corresponds a dimensao do espago 

ffsico, no maximo 8 a 15 alunos. A temperatura ambiente tambem podera se tornar 

urn fator comprometedor no desenvolvimento da agao docente por ocasiao do 

desconforto gerado sugerindo uma distragao por parte dos ouvintes. 

Quanto a disposigao do mobiliario, cabe destacar que 0 modelo adotado e 0 

da escola tradicional, ou seja, quatro ou cinco colunas de carteiras dispostas 

uniformemente uma atras da outra; urn tablado para o instrutor e o quadro negro fixo 

na parede, sendo que ao possibilitar variagoes dessa disposigao, por exemplo, 

cfrculos "0" ou formato em "U", podera ocorrer maior proximidade com os alunos 

facilitando o processo interativo. 

Normalmente, os alunos tendem a selecionar a informagao de acordo com o 

que acreditam, dentro de seus valores, crengas, opinioes pessoais. lsso podera se 

tornar urn problema a partir do pressuposto da intolerancia das pessoas quando 

contrariadas em relagao as suas opini6es. Mesmo ao se deparar com alunos 

conscientes e discernidos, a tendencia e vivenciarem aquela experiencia de forma 

limitada, sem visao objetiva ou mais complexa enxergando somente aquilo que 

desejam ver. 

Apenas alguns fatores foram citados no intuito de alertar para o cuidado com 

o rompimento do processo comunicativo a fim de se evitar uma comunicagao de rna 

qualidade ou urn entendimento deturpado. Os resultados se tornam improdutivos a 

partir do momenta em que fatores como: perda de tempo, ressentimentos, 

reclamagoes, crfticas infundadas e relacionamentos abalados se fazem presentes 

em sala de aula. 
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8.2 TIPOS DE COMUNICAQAO 

As pessoas costumam nao prestar atencao as informacoes simb61icas do 

dia-a-dia, pois se esquece que os sfmbolos fazem parte da vida quando incluem o 

local de trabalho, a funcao ocupada, local de residencia, o carro, roupas, idade, 

sexo, nfvel de instrucao, origem etnica e heranca cultural. Esse tipo de processo 

informative, seja nas ruas ou no relacionamento diario com as pessoas, assimila 

alguns sfmbolos como objetos concretes que representam coisas abstratas. 0 

comportamento adotado em relacao as pessoas serve de base para o significado de 

tais sfmbolos, causando reacoes diferenciadas e mudancas no comportamento. 

A questao das informacoes simb61icas e que, as vezes, sao interpretadas 

erroneamente, por exemplo, roupas simples nao condizente com a ocasiao podem 

comprometer a credibilidade do orador durante sua exposicao te6rica apenas pela 

aparencia antes mesmo de ouvi-lo. Se o orador se veste de forma apropriada ao 

local e ao publico esperado, sua avaliacao podera ser diferente e com isso a 

receptividade do publico tambem, sendo que para Lobo (2006) o vestuario do 

instrutor deve constituir exemplo ao aluno estando impecavel. A opiniao sobre as 

pessoas, muitas vezes, baseia-se em observacoes desamparadas de conhecimento 

subjetivo, Polito (2001 ). 

Na comunicacao verbal as palavras sao usadas no envio das mensagens e 

tambem como combinacao na formacao de frases e unidades de pensamento. A 

comunicacao falada e a escrita sao formas de comunicacao verbal, pois se ap6iam 

no uso de palavras. Portanto, cabe ao instrutor dar sentido e expressividade no 

modo de se comunicar utilizando-se dos metodos de ensino disponfveis para esse 

tipo de comunicacao. Para Gil (2008, p. 63), "Naturalmente, a atencao do aluno em 

boa parte depende do seu grau de motivacao". 

A comunicacao nao verbal tambem e fundamental no processo ensino

aprendizagem quando se trata de inspirar e influenciar o aluno. Se a transmissao 

das palavras nao ocorre de forma harmoniosa com os gestos e express6es, ou seja, 

se nao ha o complemento da linguagem nao verbal com a falada, o receptor 

provavelmente permanecera desatento a exposicao do conteudo. Para ser efetiva a 

comunicacao entre pessoas, estas devem enviar mensagens verbais e nao verbais 

que sejam coerentes, Polito (2001 ). 
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0 radio, como exemplo, nao possibilita urn contato visual com o emissor, 

portanto, exige deste uma expressividade verbal mais dinamica alem de outros 

fatores importantes e indispensaveis nesse tipo de comunicagao. Nesse caso, a 

qualidade verbal devera contribuir, por intermedio de urn tom de voz audfvel, atento, 

confiante e energico. Se esse tom nao combina com a mensagem ou se o emissor 

parece hesitante, suplicante ou, ate mesmo, autoritario, quem o ouve nao prestara 

atengao, Polito (2001 ). 

Ao se expressar, a atitude energica do orador e fundamental para 

demonstrar o quanto esta interessado e entusiasmado com o que comunica, pois 

uma pessoa atenta e receptiva ajuda a criar urn ambiente favoravel a comunicagao. 

Se o emissor e apatico ou desanimado, possivelmente havera rupturas no processo 

ensino-aprendizagem. E normal o nfvel de energia contagiar o grupo ao provocar a 

emogao, porem, e preciso saber dosar, sem exageros, ou seja, educar a emogao 

com inteligencia estimulando o aluno a pensar antes de reagir; a ser lfder e trabalhar 

com as contradig6es da vida. Para Lobo (2006) o born orador nao se expressa 

somente com a voz, mas com bragos, maos, fisionomia, movimentos com a cabega 

e os olhos. 

0 contato visual contribui para o processo interativo durante a mediagao do 

instrutor, seja por meio de urn olhar espontaneo, direto, interessado, confiante, 

sincero ou crftico. 0 contato adequado por intermedio do olhar e urn excelente meio 

de demonstrar que se esta interessado no que se tern a dizer demonstrando 

respeito, credibilidade e disponibilidade em ouvir, todavia, urn contato visual 

inadequado remete a urn sentimento inapropriado de falta de interesse. Portanto, urn 

contato visual adequado e observar todos os alunos aleatoriamente demonstrando 

atengao a cada urn, porem, deve-se evitar olhar durante muito tempo para o mesmo 

aluno a fim de nao causar constrangimento ou olhar para urn ponto qualquer alheio 

ao que se passa em sala de aula, Polito (2001 ). Nesse contexto, Lobo (2006, p. 34) 

conclui "Manter sempre o contato visual, ora olhando a cada aluno, ora para a turma 

em geral, sem predilegao, representa a regra basica". 

Para Libaneo (1983), nao ha urn aluno ou grupo de alunos aprendendo 

sozinho nem tampouco urn professor ensinando para as paredes, pelo contrario, o 

professor interage nao se opondo aos interesses, necessidades ou a autonomia do 

aluno, mas para ajuda-lo a ultrapassar suas necessidades e criar outras ajudando a 
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reconhecer e distinguir a verdade do erro e a compreender as realidades sociais e 

sua propria experiemcia. 

Outra forma de comunicac;ao e o proprio corpo, ou seja, postura, atitude, 

movimentos, express6es faciais, etc. lnclinar-se na direc;ao do receptor e olha-lo 

diretamente revela interesse e atenc;ao. Se o emissor esta relaxado, demonstrado 

atraves de uma expressao agradavel, um clima propfcio a comunicac;ao e 

aprendizado se estabelece, Weil (1998). Segundo Lobo (2006, p. 35) "Ao entrar na 

sala de aula deve o instrutor esquecer outras preocupac;6es" e continua, pois esse 

cuidado se faz necessaria para que o aluno nao seja influenciado pelo 

comportamento do instrutor. 

Para Polito (2001 ), o emissor necessita buscar o conhecimento, descobrir 

suas possibilidades de expressao, seja verbalmente ou por intermedio de cada 

movimento do seu corpo de forma harmoniosa, porem sem exageros, evitando 

movimentos treinados e mecanicos, pois isso denota artificialidade e compromete a 

comunicac;ao. 0 gesto, portanto, deve ser natural, espontaneo a fim de auxiliar no 

complemento da conduc;ao da mensagem ate o receptor. 

· Os fatores ou metodos aqui explfcitos sao ideias e formas de se buscar uma 

interac;ao mais efetiva com o aluno. Durante o processo ensino-aprendizagem mais 

de um metoda de ensino e utilizado, 0 que torna inoportuno localizar 0 ponto exato 

de aplicabilidade de cada um, pois se completam e se baseiam na escolha certa de 

cada metoda e procedimento didatico de acordo com o momenta, levando em conta 

o publico alvo, o conteudo e o objetivo. 

As dificuldades observadas durante os Cursos de Formacao para Bombeiros 

Militares destacam o equfvoco do instrutor ao se acomodar com a nao 

aprendizagem dos alunos abrindo mao do seu poder de intervenc;ao, pois ele 

participa dessa distorc;ao seja pelos reflexos que recebe, seja por aquila que provoca 

com seus limites e falhas durante sua ac;ao. 

0 docente que transmits o conteudo de forma mecanica e repetitiva visando 

somente a memorizac;ao nao possibilita que este seja assimilado para toda vida nao 

havendo, portanto, a reflexao. Diante do exposto, o instrutor necessita aprimorar 

seus conceitos a partir dos metodos de ensino e didatica ampliando sua capacidade 

docente durante a exposic;ao das aulas. 
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8.3 CUIDADOS NA EXPRESSAO VERBAL 

Para a comunicagao verbal o importante e ser especffico na transmissao do 

conteudo procurando destacar as particularidades essenciais daquela informagao; 

ouvir com atengao o que os alunos tern a dizer sobre o que se transmite; ser 

informal podera, as vezes, favorecer o instrutor quebrando paradigmas institufdos no 

ambiente militar, porem, acrescenta Fontes (2003, p.132): "para falar bern nao basta 

querermos, e imprescindfvel treinarmos e utilizarmos determinadas tecnicas, alem 

·de tomarmos \Iarios cuidados". Continua a autora afirmando que e precise estudar o 

assunto a ser ministrado; organizar as ideias por t6picos para facilitar a condugao do 

tema escolhido; cuidar para nao se perder em detalhes irrelevantes para nao 

prejudicar o tempo de exposigao; utilizar-se de meios auxiliares; manter-se calmo no 

primeiro contato procurando respirar profundamente; ter em mente cada passo da 

aula e como sera conduzida; evitar expor o assunto de costas para os alunos; evitar 

assuntos de desconhecimento para nao comprometer a credibilidade; evitar 

comentarios discriminat6rios ou agressivos; evitar a utilizagao de objetos que 

produzam rufdos, tais como: pulseiras, rel6gios e celulares; descontrair para afastar 

o nervosismo sem perder a concentragao. 

Lobo (2006) conclui que para o instrutor fazer uso da palavra, alem de 

treinamento, necessita ter o devido cuidado na corregao de linguagem, uso de gfrias, 

repetigoes das mesmas palavras, vfcios de linguagem, lugares comuns ao destacar, 

por exemplo, expressoes regionais tfpicas de determinado local. 

As sugestoes mencionadas servem de apoio para a reflexao pessoal, 

entretanto, e precise ter em mente que cabe ao docente a iniciativa em melhorar seu 

metoda de ensino ou como destaca Libaneo (1994, p. 252) "Urn professor 

competente se preocupa em dirigir e orientar a atividade mental dos alunos, de 

modo que cada urn deles seja urn sujeito consciente, ativo e aut6nomo". Portanto, se 

ensinar e uma arte e a sala de aula o espago propfcio para exerce-la, cabe ao 

instrutor o primeiro passo nesse universe complexo, mas extremamente prazeroso 

para aqueles que acreditam ser possfvel fazer a diferenca ao p6-la em pratica. 
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9 DESCRICAO E ANALISE DAS ENTREVISTAS 

0 estudo em questao foi complementado com amostras de entrevistas 

realizadas com alunos e instrutores do Curso de Formacao de Oficiais Bombeiros 

Militares do Estado do Parana levando a reflexao sabre as dificuldades mais comuns 

identificadas e presentes em sala de aula entre instrutor e aluno durante o processo 

interativo de ensino-aprendizagem. Acredita-se que, a partir das entrevistas 

coletadas, sera possfvel compreender a importancia da utilizacao das variadas 

tecnicas de comunicacao e mediacao e que essas habilidades sao fatores 

norteadores para interacao nos relacionamentos interpessoais. Para Polito (2001 ), 

os objetivos a serem atingidos para uma comunicacao eficaz sao fundamentais, pais 

sem eles, a eficiencia de uma pessoa em qualquer area da vida, seja ele pai, amigo, 

lfder, instrutor ou aluno se torna limitada. 

Durante as entrevistas foram sugeridos assuntos diretamente ligados ao 

processo ensino-aprendizagem durante a exposicao das aulas sob o aspecto 

interativo. 0 Manual do lnstrutor da Polfcia Militar do Parana, Lobo (2006), quando 

trata dos paradigmas contemporaneos da formacao policial militar, estabelece que 

seja de competencia do docente utilizar-se de metodologia apropriada durante o 

processo de aprendizagem o considerando como uma jornada, ou seja, ter em 

mente que ele seja capaz de construir uma imagem geradora de alto desempenho. 

Cabe ainda ao docente considerar a flexibilidade do currfculo e do plano de materia 

no que tange o conteudo e metodologia. 

Lobo (2006) refere-se a necessidade de se observar alguns paradigmas 

contemporaneos na formacao militar, cabendo como responsabilidade do instrutor a 

preocupacao com o corpo discente a partir do entendimento de que todos tern seu 

proprio ritmo para aprender, entretanto, nao se pode ignorar a busca pelo 

desempenho de qualidade. 

9.1 ENTREVISTAS COM ALUNOS 

Quando abordados sabre as expectativas antes e depois de iniciado o 

respective curso, alguns alunos expuseram suas opini6es conforme QUADRO 4. 
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Alunos Entrevistados 

Questao sugerida Transcri~ao das Entrevistas 

Fale sobre suas ... Antes de entrar no curso eu ja tinha um determinado 

expectativas antes de conhecimento a respeito das academias militares... As 

. . • Academias militares sempre tiveram uma fama muito grande de 
m1c1ar o curso e 

ser um ensino puxado ... Vai valorizar a moral do cadete ... 

atualmente na Abranger todas as areas do conhecimento e a gente acaba 

condi~ao de aluno. formando uma visao Ia fora de que voce vai entrar na academia e 

encontrar um rol infinito de possibilidades na parte de 

conhecimento tecnico, principalmente a respeito da area de 

bombeiro. (Aiuno "A") 

... Seria um curso voltado na area do bombeiro que iria me trazer 

nao s6 como fazer a pratica, mas o porque eu estaria 

desenvolvendo daquela maneira... Estudando casos, sabendo 

aplicar, gerenciar uma crise em situag6es diversas em todas as 

areas do bombeiro ... Entao eu iria ter um embasamento te6rico 

das materias especfficas do bombeiro, como combater um 

incendio, as melhores maneiras, tecnicas e taticas de combate, 

como e por que fazer um resgate em vefculo isso em materia de 

salvamento, como utilizar os equipamentos ... Seria o porque da 

pratica, mas nao s6 a pratica e sim estudar essa motivagao. 

(Aiuno "B") 

... Antes de iniciar o curso eu acreditava que a parte pratica seria 

bem mais ampla voltada no sentido operacional ... Normalmente a 

gente ve na conjuntura das materias como sao ministradas, nao 

ha uma preocupagao voltada para o aprendizado e sim nota, 

estudar para eliminar materia, e tirar nota ... Voltado pra isso ate 

causa um certo desconforto o que e diferente do aprendizado que 

n6s temos no ensino medio que voce tem amigos na turma e nao 

competigao em virtude de nota. (Aiuno "C") 

... Eu acreditava que seria um ensino puxado e realmente esta 

sendo, pois n6s temos um numero elevado de materias e a gente 

acaba se preocupando unicamente em elimina-las e partir pra 

outra. (Aiuno "D") 

QUADRO 4 - Expectativas antes do infcio do curso e atualmente como aluno. 
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Fale sobre suas ... Os instrutores iriam passar esse conhecimento de forma mais 

expectativas antes de ampla voltada especialmente ao oficialato e depois de percorrer 

. • . esse tempo no 22 ano percebi que na verdade nao e bem assim, 
m1c1ar o curso e 

atualmente 

condigao de aluno. 

na 
pais alguns instrutores nao preparam a aula e acaba sendo de 

qualquer jeito, nao sei se para deixar os alunos mais a vontade 

acabam nao passando a instru<;ao e ficam contando hist6rias ... 

(Aiuno "E") 

... Na verdade eu tenho uma ideia da profissao de bombeiro 

como sendo aquele her6i que se arrisca por tudo pra salvar uma 

vida, esta relacionada com seguran<;a, o bombeiro e mais tecnico 

e em rela<;ao as materias eu nao tinha conhecimento que havia a 

area de exatas, s6 que eu acho que deveria ter um pouco mais 

da parte pratica do que te6rica, tem teoria que e essencial, mas a 

pratica deixa um pouco a desejar. .. (Aiuno "F") 

... Eu sempre vi o bombeiro com her6i entao a minha expectativa 

era grande e mais ainda agora, o ensino nao e facil, quer dizer, 

algumas materias sao e outras nao, por exemplo, eu nao sabia 

que a area de bombeiro compreendia calculo, nao gosto. (Aiuno 

"G") 

... Eu era pra<;a e me adaptei bem aqui, mas as materias sao 

bem mais diffceis de estudar, precisa concentra<;ao, estudo, nao 

da pra vacilar, mas tambem acho que precisa de bans instrutores 

sabe, com forma<;ao no ensino superior, afinal esse curso e 

superior e precisa ser diferenciado ... (AI uno "H") 

... Eu sempre tive vontade entrar aqui e consegui, entao estou 

bem e acho que ja me adaptei a essa realidade daqui, o 

problema que vejo e a competitividade e o individualismo as 

vezes ... (Aiuno "I") 

... Achei que fosse mais tranquilo, confesso que estou um pouco 

cansado daqui e meio desanimado, mas gosto de ser bombeiro e 

pretendo ser Oficial. .. (Aiuno "J") 

QUADRO 4- Expectativas antes do inlcio do curso e atualmente como aluno. 

Percebe-se, na tala dos entrevistados, que havia grande expectativa no 

infcio do curso diante do que se esperava, entretanto, decorrido urn determinado 
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perfodo seguido da aquisigao de mais experiencia no ambiente escolar, surgiu o 

desencanto e a decepgao perante a realidade vivida. Percebe-se que a maioria 

enfatiza a existencia de urn ideal de profissional a ser alcangado e demonstram isso 

ao exaltarem a profissao bombeiro-militar como complemento a este ideal. 

A Polfcia Militar do Parana e uma organizagao que nao segue as leis de 

mercado sendo norteada por valores eticos, tais como: hierarquia, disciplina, dever, 

honra, lealdade, dedicagao integral ao servigo. Essa profissao se distingue das 

demais a partir do ideal de vocagao acima de tudo, a necessidade do "her6i" alem do 

tecnico ou administrador e o sentido da missao ao inves do contrato, portanto o seu 

processo de formagao, diferente de outras universidades, sempre requereu uma 

dedicagao diferenciada pautada pelo rigor militar, 0 que e de se esperar quando OS 

alunos exp5em seu descontentamento sobre procedimentos e formas de agao no 

decorrer do perfodo letivo. 

0 sistema educacional adotado pela Academia Policial Militar do Guatupe 

vern se aperfeigoando na busca de resultados efetivos na formagao do Oficial 

Bombeiro-Militar, porem, como se le nas transcrig5es sugeridas acima, muito ha que 

se fazer para melhoria desse processo formative. Sobre esse posicionamento, 

Kneller argumenta: 

0 maximo que urn professor pode esperar e que 0 estudante (a) 
saiba o que e certo eo que e errado, (b) saiba por que isto e certo e 
aquila e errado, e (c) tenha alguma ideia sabre o que deve fazer a 
respeito daquilo que sabe. Se, alem disso, o estudante se empenhar 
na conduta certa, o professor tera sido mais do que amplamente 
recompensado por seus esforgos. (KNELLER, 1984, p. 42, grifo do 
autor) 

Diante da expectativa dos alunos, percebe-se que o processo de formagao 

militar se trata de urn tema diffcil a ser abordado, pois e cercado de conceitos e 

preconceitos dos que se dedicaram a escrever sobre ele. Para Lobo (2006), a 

formagao militar nao conduz somente a formar robes com alto desempenho, mas 

verdadeiros cidadaos conscientes de seu papel perante a sociedade. Com isso, o 

autor complementa sobre a necessidade de se manter atento aos tres grandes eixos 

do ensino-aprendizagem, ou seja, o comprometimento com as competencias e as 

habilidades, OS princfpios etiCOS da CUitura militar e 0 vfnculo do alto desempenho 

individual com o exito policial militar. 0 autor conclui que: 
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Sendo o currfculo da Polfcia Militar urn esquema de a<;ao para ser 
levado a efeito entre docentes e discentes com a orienta<;ao da 
administragao escolar, e salutar o confronto entre as competencias 
objetivadas no binomio ensino-aprendizagem e as materias de 
ensino, tambem como a pedagogia das competencias adquire cada 
vez maier importancia em cada estabelecimento de ensino. (LOBO, 
2006, p. 19 - 20) 

Finaliza Lobo (2006) que o homem necessita participar da comunidade como 

membro atuante e atualizado, para isso tern que desenvolver a capacidade de 

expressar suas ideias e p6-las em pratica. Assim, as opini6es pessoais dos 

entrevistados servem de inspira<;ao na busca de incentive no aprimoramento dos 

aspectos educacionais voltados a forma<;ao e especializa<;ao do efetivo da Polfcia 

Militar do Parana. 

Alunos Entrevistados 

Questao sugerida Transcri~ao das Entrevistas 

Voce tern sentido ... Dificuldade de assimilar o conteudo principalmente da minha 

dificuldade em parte eu nao tenho tido, porem, o que a gente sente falta, as 

vezes a gente queria mais, por exemplo, voce chega em uma 
entender o conteudo 

da materia? Por que? 
instruc;ao de combate a incendio, em 3 anos eu tive poucas 

instruc;oes praticas, voce achava que teria um monte de 

instruc;ao, que a toda hora teria contato com fogo e com diversos 

tipos de materiais diferentes e no final voce ve Ia, teve uma, 

duas, quatro instruc;6es praticas e outras foram apenas 

simulados, te6ricas ... (Aiuno "A") 

... Eu vejo que muita gente tem dificuldade por nao estudar 

depois da aula... 0 pessoal s6 estuda antes da prova e eu nao 

tive muita dificuldade com as materias a nao ser da area de 

exatas ... Talvez por falta de didatica do professor nao sei se por 

ser militar ele nao tenha tanta vivencia nessa area de exatas e 

talvez um professor civil teria melhor preparo para explicar a 

aula ... {AI uno "B") 

QUADRO 5 - Dificuldades de aprendizagem do conteudo. 
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Voce tern sentido ... As vezes sinto dificuldades sim, mas eu penso que os 

dificuldade em instrutores, nao todos, mas alguns poderiam melhorar sua 

didatica e prepara melhor sua aula, pois fica diffcil entender 
entender o conteudo 

da materia? Por que? 
materias de calculo quando nao se tem uma base sobre o 

ass unto ... (AI uno "C") 

... Principalmente em materias da area de exatas, pois por ser 

instrutores militares, eles nao convivem direto com a materia ... 

Eles tem os problemas administrativos da Corporagao, entao da 

pra perceber que eles leram um dia antes o assunto e quando 

surgem questoes de alunos que tem conhecimento na area 

tambem, normalmente eles (os instrutores) nao sabem responder 

e entao ficamos estudando por decoreba e af na parte de exatas 

e o que mais dificultou ... (Aiuno "D") 

... Em comparagao com epocas anteriores eu vejo que hoje 

melhorou muito a interagao entre instrutor e aluno, 16gico que as 

brincadeiras em sala de aula tiram um pouco a tensao e o 

objetivo principal acredito que esta sendo alcangado, pois aprendi 

muitas coisas com entendimento sobre varios assuntos, acho que 

faltou estudar um pouco mais e um ou dois instrutores 

mantiveram um ritmo mais puxado para o militarismo ... (Aiuno 

"F") 

... Eu tive dificuldade pela falta de contato com material eo tempo 

sem estudar, pois nas aulas praticas principalmente, nao temos 

material de apoio suficiente e o ensino fica prejudicado, mas tudo 

tem sido compensado em horas de estudo durante o dia e a 

noite ... (Aiuno "H") 

... Tenho dificuldades sim, nas materias de exatas, acho que os 

instrutores deveriam utilizar-se de uma didatica mais eficiente 

para ensinar. Eu penso tambem que nas materias praticas o 

ensino fica prejudicado quando falta material e temos que ficar 

perdendo nosso tempo em deslocamentos fora da Academia 

para aulas externas .. (Aiuno "I") 

... Tenho assimilado os assuntos de forma geral, aquilo que nao 

entendo busco informagao depois, temos acesso a internet e isso 

facilita a nossa vida aqui. .. (Aiuno "J") 

QUADRO 5 - Dificuldades de aprendizagem do conteudo. 
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0 QUADRO 5 demonstra que para os entrevistados apenas algumas 

materias apresentam um nfvel de dificuldade maior partindo do princfpio que ha 

probabilidades do motivo estar vinculado ao pouco esfor9o por parte docente. Neste 

contexte, a Portaria de Ensino da Corpora9ao, ao estabelecer princfpios a serem 

seguidos, destaca "o ensino militar estadual deve incentivar a iniciativa do grupo, ao 

esfor9o individual de pesquisa, de analise e de aprofundamento da cultura 

profissional e geral", (PE, Art. 3Q, VII, 2008, p. 5}. 

Para Perrenoud (2000, p. 56, grifo do autor), a aprendizagem nao teria 

utilidade se nao houvesse o mfnimo de transferencia, o que para ele "e definida 

como a capacidade de um sujeito para reinvestir suas aquisi96es cognitivas, no 

sentido mais amplo, em situa96es novas", ou seja, sem a transferencia, a 

aprendizagem corresponderia a uma situa9ao passada e nao reprodutfvel em sua 

singularidade. 0 autor continua: 

De fato, contrariamente a educavao tradicional, que prepara para 
viver /a onde se foi educado, a pretensao de toda escolarizavao 
e preparar os alunos para reinvestirem suas aquisiv6es em 
contextos variados, fora da escola, em situav5es da vida cotidiana, 
profissional, polftica, familiar e pessoal." (PERRENOUD, 2000, 
p.57, grifo do autor) 

Dentro do aspecto globalizado, a transferencia de conhecimentos referida 

por Perrenoud (2000, p.57) esta ligada a "mobilidade das pessoas e ao ritmo de 

transforma9ao da sociedade", o que sob o ponto de vista do autor nem sempre 

ocorre na escola tradicional. 

Na rela9ao ensino e aprendizagem, para Piaget (1996), a aprendizagem 

sistematizada se caracteriza, a princfpio, por um processo de assimila9ao de 

conhecimentos, a96es ffsicas e mentais, conduzidas pelo processo de ensino, ou 

seja, a a9ao intencional do ensino criara condi96es para que a partir da a9ao do 

sujeito ocorra a aprendizagem ou mudan9a de comportamento. 

A dificuldade em aprender e antes precedida pela dificuldade em ensinar, 

para tanto, acrescenta Lobo (2006, p. 41 , grifo do autor) "0 instrutor, para 

desempenhar a sua fun9ao, deve possuir dois requisites basicos: a formacao 

pedag6gica e a formacao tecnica", ou seja, o instrutor necessita ter o domfnio das 

tecnicas de ensino e possuir o conhecimento necessaria do assunto que ministra. Gil 
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(2008) complementa que para ministrar determinada disciplina, o professor 

necessita conhece-la em profundidade alem do que e exigido pelo programa, pois 

sera necessaria destacar seus aspectos fundamentais e demonstrar suas aplicacoes 

praticas, alem de solucionar eventuais problemas que possam surgir no decorrer do 

perfodo letivo. 

Cabe ainda destacar a importancia da autodisciplina na vida do aluno, 

referenciada nas palavras do (Aiuno "H") "mas tudo tern sido compensado em horas 

de estudo durante o dia e a noite", sendo que, o papel do instrutor e auxiliar seus 

alunos para que eles pr6prios descubram o valor da autodisciplina. Morais (1986, p. 

36) estabelece "jamais vi alguma bela e significativa conquista de vida sem 

autodisciplina", portanto, compete ao aluno a responsabilidade da dedicacao por 

intermedio de urn sentimento indagador diante das quest6es sugeridas. 

Gil (2008) acrescenta que no passado foi comum professores organizarem 

conteudos sem se preocuparem com a dificuldade dos alunos em relacao a 

aprendizagem, sendo que para muitos professores se o aluno apresentasse 

dificuldade, estes deveriam se dedicar mais aos estudos e caso a dificuldade 

permanecesse eles seriam reprovados. Porem, "considera-se importante identificar o 

nfvel de maturidade e de adiantamento dos alunos para definicao dos conteudos." 

Gil (2008, p. 54), entenda-se faixa etaria, nfvel s6cio-econ6mico, aspiracoes 

profissionais, habitos de estudo, conhecimentos anteriores, motivacao e interesse 

pela materia. 

Alunos Entrevistados 

Questao sugerida Transcri~ao das Entrevistas 

Em quais aspectos a ... Muitos instrutores voce percebe que a capacidade tecnica dele 

a~ao do instrutor e gigantesca e ele esta Ia tentando transmitir o conhecimento 

compromete 
dele ... Passar informacoes para assimilar o conteudo, porem, o 

0 
que muitos de n6s reparamos e que nem todos os instrutores 

ensino? estao com essa preocupagao desse aprendizado do aluno ... As 

vezes ele esta cumprindo uma meta e o ensino acaba ficando 

deficiente, nao sao todos, ja tive instrutores que eu via que ele 

sabia muito, outros, poucos, voce nota que falta um pouco de 

conhecimento te6rico ou as vezes ele nao sabe repassar o 

conteudo ... Nao preparou a aula ... (Aiuno "A") 

QUADRO 6 -Aspectos em que a a~ao do instrutor compromete o ensino. 
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Em quais· aspectos a ... Ficava clara que o instrutor ali muitas vezes nao preparava a 

a~ao do instrutor aula, simplesmente ele tinha que estar Ia e utilizava alguma coisa 

compromete 

ensino? 

que ele ja tinha de outros cursos nao voltados para o nosso ... 
0 

Tinha slides do tal... e do tal... no inicio da apresenta9ao, entao o 

conteudo era o mesmo para todos ... Entao nao se preparava as 

aulas, pegava algum conteudo ja feito para outros cursos e nao 

se sabia de quantos anos atras e se explicava assim ... 

Teoricamente variava de professor para professor, uma 

dificuldade que a gente como aluno via e que nao havia liga9ao 

entre as materias ... (AI uno "B") 

... Eu penso que acontece quando ele nao prepara de forma 

adequada sua aula ... (Aiuno "C") 

... Principalmente na elabora9ao da materia e na elabora9ao do 

conteudo para as aulas e nas materias praticas eles nao 

conseguem passar essa visao da aplicabilidade desse conteudo 

e af ele fica subjetivo e af nao conseguimos enxergar para que 

serve essa materia, af o instrutor escreve no quadro e a gente 

fica assim, para que serve isso, ate que quem foi soldado ou 

pra9a consegue ate entender isso mas quem veio do meio civil 

nao assimila e af nao estudam a materia com interesse ... (Aiuno 

"D") 

... Quando e perceptive I seu despreparo a frente daquela materia 

e que na verdade ele nao deveria ter sido designado para tal. 

Penso que nossos instrutores tambem necessitam de forma9ao 

pedag6gica ... (Aiuno "F") 

QUADRO 6 - Aspectos em que a a~ao do instrutor compromete o ensino. 

Diante do QUADRO 6, os alunos exp6em as deficiencias observadas em 

alguns instrutores dando enfase novamente para uma aula sem conteudo e mal 

elaborada. Para Lobo (2006), o desempenho esta inserido na competencia e e uma 

forma para o alcance de resultados dentro de perspectivas de ordem polftica, 

procedimentos, organiza<;ao, tudo aliado ao ambiente em que atua, portanto, essas 

competencias sao a diferen<;a entre um desempenho superior do desempenho 

medio ou medfocre. 
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A responsabilidade do instrutor consiste em saber apresentar e discutir 

conteudos; suscitar no aluno a autodisciplina, todavia, espera-se que esta 

provocagao parta da iniciativa deste. Para tanto, Morais sugere: 

Nao ha segredos cabalfsticos no que chama de "postura marcante" e 
nem e necessaria, como as vezes da a impressao, que todo 
professor viva por corredores e salas de aula derrubando carisma 
ao ponto de parecer um ente vindo de distantes galaxias." 
(MORAIS, 1986, p. 37- 38, grifo do autor) 

Continua Morais (1986, p. 38), "Penso que tudo se resume: em ter paixao 

pelo que ensina, em nao ter perdido a crenga na perfectibilidade do homem 

individual e coletivo". Ao suscitar uma reflexao sabre o que o aluno observa durante 

o processo interativo com enfase ao docente, torna-se possfvel compreender a 

necessidade do reconhecimento por parte do instrutor do valor de sua mediagao. 

Para Gil (2008, p. 18), "As atividades desempenhadas pelo professor, alem de 

complexas, dao muita margem a considerag6es valorativas. As explanag6es acerca 

das qualidades que deve ter o professor nao raro envolvem discuss6es de ordem 

ideol6gica.". 

Logo qualquer tentativa de tentar arrolar as caracterfsticas ideais para o 

instrutor de ensino superior sera incompleta, pois o instrutor comprometido com o 

processo de ensino e capaz de exercer com eficiencia seu compromisso na 

condigao docente por intermedio de sua dedicagao e entusiasmo. Cabe destacar 

que as referencias decorrentes de uma aula mal elaborada pelo instrutor no tocante 

aos slides repetitivos, provenientes de outros cursos da Corporagao, demonstram o 

cuidado que se deve ter no preparo as aulas, porem, nao se pode esquecer que 

mesmo para o curso de formagao de Oficiais, obrigatoriamente, os alunos deverao 

assimilar os conteudos previstos em nfveis diferentes de formagao: basico, 

intermediario e avangado. Entretanto, Gil (2008, p. 64) complementa "Para favorecer 

a retengao, o professor precisa primeiramente garantir a organizagao do material a 

ser apresentado". 



54 

Alunos Entrevistados 

Questao sugerida Transcri~ao das Entrevistas 

As dificuldades de ... Uma coisa que senti falta nesse meio academico sao debates, 

aprendizado ocorrem 

durante materias 

te6ricas e praticas?Ha 

diferen~a? 

poucos instrutores fizeram... As dinamicas de grupo faltam um 

pouco nas nossas instrugoes te6ricas ... (Aiuno "A") 

... A aula te6rica e mais quadrada, inevitavel, porem, existem 

varias tecnicas que o instrutor pode atrair mais atengao dos 

alunos ... Dinamica de grupo ... Simulac;ao, ou qualquer tipo de 

atividade didatica que cause interesse ao aluno ... (Aiuno "B") 

. .. 0 maior problema que eu vejo nas aulas do Curso de 

Formagao de Oficiais te6ricas e o instrutor simplesmente colocar 

o slide com varios conteudos e ... ler o slide ... vai falando e ficam 

duas, tres, quatro, cinco horas aula falando aquele mesmo 

assunto e isso chega um momento que o cadete nao consegue 

mais ter atengao, ele esta Ia olhando, mas nao esta assimilando 

o conteudo, sendo que na minha opiniao seria melhor que desse 

a instrugao mais te6rica para o aluno visualizar; posteriormente, 

reune em grupos, fac;a uma dinamica, debates ... (Aiuno "C") 

... As materias te6ricas sao tediosas quando nao ha dinamica do 

instrutor e tambem penso que a carga horaria diaria e excessiva, 

pois o instrutor vem e fica o dia todo conosco para aproveitar a 

presenc;a dele aqui. Eu acho que para as aulas te6ricas o 

instrutor nao pode passar mais de tres aulas conosco, as praticas 

tudo bem ... (Aiuno "D") 

... Na questao sal a de aula, acredito que passar cinco horas/aula 

com o mesmo instrutor na aula te6rica nao tem o mesmo 

rendimento do que se fosse direcionado duas aulas ou tres aulas 

no maximo ... a partir disso ... 0 aluno ja nao assimila bem e a 

concentragao ja nao e a mesma, tanto do instrutor quanto do 

aluno, tem um deficit de aprendizagem, entao eu acredito que 

muita aula te6rica seguida nao compensa, teria que ser 

repensado esses horarios ... (AI uno "F") 

QUADRO 7 - Dificuldades de aprendizado durante o ensino te6rico-pratico. 
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As dificuldades de ... A parte pratica em virtude das ultimas turmas serem em 

aprendizado ocorrem grande numero causava dificuldade, nao tinha material suficiente, 

nao tinha tempo suficiente, sendo que, quem passa primeiro nas 
durante materias 

instrugoes tem melhor aproveitamento daqueles que ficavam por 

te6ricas e praticas?Ha ultimo nao havendo um padrao de desenvolvimento dos 

diferen~a? exercfcios ... (Aiuno "G") 

... lsso ocorre tanto nas te6ricas quanta nas praticas, sendo que, 

nestas, o instrutor nao consegue passar todo o conteudo por que 

as turmas sao grandes com muitos alunos, se o aluno nao tem 

interesse ele se afasta e fica s6 observando sem poder praticar e 

nas te6ricas tambem, sendo que, essas sao prejudicadas pelo 

mal preparo da mesma ... (Aiuno "F") 

QUADRO 7 - Dificuldades de aprendizado durante o ensino te6rico-pratico. 

Ao comentar sobre dinamica em sala de aula no QUADRO 7, o (Aiuno A") 

faz a seguinte referencia "Uma coisa que senti falta nesse meio academico sao 

debates, poucos instrutores fizeram. As dinamicas de grupo faltam um pouco nas 

nossas instrucoes te6ricas", percebe-se a qui que o aluno sente falta da 

interatividade em sala de aula. lnteragir se faz necessaria, pois a formacao do 

agente publico destinado a gerenciar pessoas e assumir responsabilidades, a partir 

da tomada de decis6es, requer exercfcio intelectual por intermedio dos debates, 

seminaries e exposicao te6rica e oral, pois e preciso ter em mente que a opiniao 

discente necessita ser ouvida e confrontada com a docente, a qual orienta com base 

em sua experiencia individual e auxilia na construcao de novas saberes favorecendo 

o aluno na aquisicao de habilidades essenciais para formacao do Oficial Bombeiro

Militar. 

Nesse contexte, acrescenta Castro ( 197 4, p. 14) que para Piaget o 

importante para toda e qualquer metodologia seria a provocacao da atividade do 

aluno, esse raciocfnio o levou a formular dois tipos de estrategias didaticas "a 

investigacao pessoal e autonoma do aluno e a cooperacao promovida pela troca 

intelectual em trabalho de grupo". 

Continua o {Aiuno "C"), "0 maior problema que eu vejo nas aulas te6ricas e 

o instrutor simplesmente colocar o slide com varios conteudos e ler o slide ... vai 

falando e ficam duas, [ ... ]cinco horas ... falando aquele mesmo assunto". Nessa linha 
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de pensamento, continua Castro (1974, p. 12) "Nos recursos audiovisuais reconhece 

Piaget grande progresso em relagao a metodos de ensino puramente verbais", 

porem, completa o autor que esses recursos nao sao suficientes para desenvolver 

"atividade operat6ria", correndo risco do chamado "verbalismo da imagem" ou, mais 

ainda, transformando-se em verdadeiras "muletas espirituais". 

Segundo Castro (1974), Piaget afirma que o papel do mestre e fundamental 

como mediador principalmente em debates e coordenadoria de trabalhos nao 

podendo ser substitufdo por imagens, sons ou efeitos pirotecnicos. Quanto as aulas 

praticas e a referemcia feita com base no numero excessivo de alunos 

impossibilitando desses a vivencia daquela experiencia operacional, cabe destacar 

que a eficiencia na agao docente requer planejamento. Para Gil (2008), o docente 

necessita prever as ag6es necessarias para o ensino atingir os objetivos. 

Em termos educacionais Gil (2008, p. 57) conceitua aprendizagem como 

"refere-se as modificag6es nas capacidades ou disposig6es do homem que nao 

podem ser atribufdos simplesmente a maturagao". Assim, continua o autor, ocorre a 

aprendizagem quando o aluno aumenta sua capacidade em relagao a determinados 

desempenhos em virtude da experiencia pela qual passou sob o ponto de vista 

pratico ou assimilou no ponto de vista te6rico. 

Para o prop6sito deste estudo, entenda-se que sera preciso prever o tempo, 

local, material necessaria e disponfvel, efetivo mfnimo para auxiliar de acordo com 

as necessidades da aula, bern como, desdobramentos que por ventura sejam 

necessaries recorrer. Gil {2008) complementa que o planejamento de ensino se 

desenvolve a partir da agao do professor, sendo que ag6es planejadas evitam 

improvisag6es garantindo maior seguranga na diregao do ensino, economia de 

tempo e energia. 

Alunos Entrevistados 

Questao sugerida Transcri~ao das Entrevistas 

Em sua opiniao, como ... Eu penso que o problema maior das aulas te6ricas e a talta de 

deveria ser uma aula didatica do instrutor e da aula pratica a quantidade de alunos por 

te6rica e pratica? 
turma, falta tempo para exercitar todos os exercfcios ... (Aiuno "A") 

. ·- . , , . 
QUADRO 8 - Opm1ao sabre como dever1a ser uma aula teorico-prat1ca. 
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Em sua opiniao, como ... Atrapalha bastante a quantidade de alunos na sala de aula, 

deveria ser uma aula inicialmente a minha turma tinha 37 (trinta e sete) cadetes no 12 

te6rica e pratica? 
ano e isso acontecia em atividade de salvamento vertical ou 

aquela atividade que seria necessaria aquele contato entre 

instrutor e aluno, ou seja, o instrutor auxilia individualmente cada 

aluno, porem, com uma turma desse tamanho mesmo dividido 

em dois pelotoes fica deficiente ... (Aiuno "B") 

... A quantidade de alunos em sala de aula pras materias praticas 

eu vejo muita dificuldade em uma turma que tenha mais de 15 

alunos ... a gente deixa de executar muita coisa, na materia 

te6rica nao faz diferenc;a, mas falta material, recursos, estrutura, 

por a gente estar em uma academia policial voltada para o ensino 

policial falta estrutura para o bombeiro ... (Aiuno "C") 

... Eu acredito que poderia ser melhorada a questao do preparo 

das aulas pelo instrutor, sem improviso, as vezes ate falta 

equipamento em sala de aula. Para as aulas praticas eu penso 

que deverfamos ter uma estrutura aqui mesmo na Academia para 

se evitar aulas externas, pois demora muito tempo pra chegar, 

agente perde temo no deslocamento,, (Aiuno "D") 

... Eu acho que para melhorar as aulas praticas e te6ricas e 

preciso atualizac;ao docente, melhorar a didatica, a metodologia 

aplicada e tambem a diminuic;ao da quantidade de alunos por 

turma,, (Aiuno "E") 

... Falta uma escola direcionada para o bombeiro, ter que ir atras 

de uma aula externa que as vezes tambem nao encontra uma 

estrutura adequada ... (AI uno "F") 

... Acho que os instrutores poderiam mudar a didatica ... mesmo 

mantendo o militarismo eo respeito ... Ajam como se fosse uma 

faculdade e af o aluno tendo essa visao nao se sente intimidado 

para questionar ou colocar sua opiniao sem represalias, entao o 

oficial deveria pensar mais como sendo um curso superior e dar 

oportunidade para o aluno se expressar melhor ... (Aiuno "H") 

... A teoria e a pratica tem que andar juntas ... (Aiuno "J") 

QUADRO 8 - Opiniao sobre como deveria ser uma aula te6rico-pratica. 
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No QUADRO 8, os alunos fazem referencia ao quesito relacionado ao 

numero elevado de alunos por turma, o que reflete a dificuldade de aprendizado, 

principalmente em se tratando de aulas praticas. No ensino atual, ao se referir ao 

numero de alunos por sala de aula, a pratica tern demonstrado que os objetivos sao 

alcangados com maior eficiencia quando a turma se limita ao maximo de quinze 

alunos, porem nao significa ser impossfvel estabelecer uma relagao de 

aprendizagem com numero maior de alunos por turma. 

Outro fator seria a interagao entre instrutor e aluno quando o (Aiuno "H") 

comenta "o oficial deveria pensar mais como sendo um curso superior e dar 

oportunidade para o aluno se expressar melhor''. Na obra "Formando Professores 

Profissionais", os autores destacam o papel da comunicagao conforme o contexto 

acima com a seguinte reflexao: 

A dificuldade do ato de ensinar esta no fato de que ele nao pode ser 
analisado unicamente em termos de tarefa de transmissao de 
conteudos e de metodos definidos a priori, uma vez que sao as 
comunicagoes verbais em classe, as interagoes vivenciadas, a 
relagao e a variedade das agoes em cada situagao que permitirao, ou 
nao, a diferentes alunos, o aprendizado em cada intervengao. Assim, 
as informagoes previstas sao regularmente modificadas de acordo 
com as reagoes dos alunos e da evolugao da situagao pedag6gica e 
do contexto. (PAQUAY; PERRENOUD; AL TET; CHARLIER, 2001, 
p.26, grifo do autor) 

Por intermedio da necessidade de embasamento te6rico sobre o assunto em 

questao, acredita-se que o instrutor tenha condig6es de propiciar o primeiro passo 

em busca de uma interagao efetiva e eficiente no processo ensino-aprendizagem. 

Para tanto, destaca Libaneo (2001, p. 252) "Um professor competente se preocupa 

em dirigir e orientar a atividade mental dos alunos, de modo que cada um deles seja 

um sujeito consciente, ativo e aut6nomo", ou seja, e preciso torna-los sujeitos ativos 

na sociedade atual, pois a fungao principal da aprendizagem humana e interiorizar 

ou incorporar essa cultura e integra-la conscientemente. 

Para Morais (1986), o professor indispensavel seria aquele capaz de ensinar 

a caminhada independente, ou seja, propor a sua propria condigao de ser 

dispensavel em um determinado momento no processo de aquisigao do 

conhecimento. Complementa ainda, que transmitir conhecimento seria dispor ao 

aluno uma jornada que se identifique com ele de forma positiva e inesquecfvel. 
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Neste contexto, Gil (2008, p. 27 apud Abreu e Masetto, 1985, p. 5) escreve 

que para alguns autores um problema central em sala de aula e "a opcao que o 

professor faz pelo ensino que ministra ao aluno ou pela aprendizagem que o aluno 

adquire". A cumplicidade que deve ocorrer durante todo o processo de ensino e 

aprendizagem baseia-se, principalmente, na escolha certa do metoda de ensino e 

demais procedimentos didaticos a serem aplicados pelo professor, para tanto o autor 

complementa: 

Os conceitos do ensino e aprendizagem encontram-se 
indissociavelmente ligados. Porem, ao se falar de ensino, evocam-se 
conceitos como: instrugao, orientagao, comunicagao e transmissao 
de conhecimentos, que indicam o professor como elemento principal 
do processo. Ja, ao se tratar da aprendizagem, evidenciam-se 
conceitos como: descoberta, apreensao, modificagao de 
comportamento e aquisigao de conhecimentos, que se referem 
diretamente ao aluno. (GIL, 2008, p. 27) 

De uma maneira superficial, poder-se-ia afirmar que cada conteudo 

determina o metoda a ser utilizado pelo instrutor, porem, toda e qualquer explicacao 

sabre o assunto a ser ministrado deve ter como prop6sito a transmissao de 

conhecimentos direcionados a possfvel compreensao do alunado. Assim como, para 

que o docente possa exigir trabalhos individuais e em grupo precisa previamente ter 

oferecido orientacoes e conhecimentos basicos para que o aluno consiga mostrar o 

que aprender extra-sala de aula, ou seja, o resultado do processo ensino

aprendizagem. 

Alunos Entrevistados 

Questao sugerida Transcric;ao das Entrevistas 

Que sugestao voce ... A maioria das disciplinas aqui a gente estuda e nao consegue 

teria para melhorar ver uma coisa pratica por mais que o pessoal seja imaturo e nao 

interac;ao entre 
consiga ver, se voce analisar bern os fatos, analisar o porque, 

essa 
voce nao consegue ver aonde se aplica isso, mas eu acho que 

instrutor e aluno alguns instrutores nao conseguem passar essa informac;ao para 

durante a exposic;ao o cadete, que ele tenha essa consciencia de que a materia do 

das aulas? instrutor e importante e passar ela de uma maneira que ela seja 

aplicavel pra nossa profissao ... (Aiuno "A") 

-QUADRO 9 - Sugestoes durante o processo interativo entre instrutor e aluno. 
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Que sugestao voce ... Eu acho que uma questao no curso que nao e muito abordada 

teria para melhorar e fazer o aluno pensar, obrigar ele ao raciocfnio, obrigar ele a 

emitir opinioes ... For<;ar-nos a emitir nossas opinioes, formar 
essa interac;ao entre 

pensamento, o aluno fala "eu penso dessa maneira por tais 
instrutor e aluno motivos ou argumentos, ou seja, formar o pensamento dele e ter 

durante a exposic;ao argumentos necessarios pra confirmar esse pensamento dele ... 

das aulas? (Aiuno "B") 

... Tem muitas materias importantes com pouca carga horaria, 

que tem vinte horas no decorrer do curso de tres anos em uma 

materia que poderia ser abordada um pouco mais e tem materia 

que poderia ser enxugada, menos quantidade de aulas, pois 

acredito que o fim nao e aquele por ser uma materia basica ... 

(Aiuno "C") 

... Eu penso que promover debates seria interessante e tambem 

estudo de caso. Para n6s futuros Oficiais e importante 

aprendermos com a experiencia dos instrutores ... (Aiuno "D") 

... Tem muitos assuntos, por exemplo, que mesmo sendo 

instrutor, ele nao viveu uma experiencia pratica daquilo, claro, 

para as materias operacionais, entao seria importante que os 

instrutores alem de possufrem forma<;ao na area pedag6gica, 

pudessem partilhar sua experiencia profissional com os alunos, 

coisa que os mais novos ainda nao vivenciaram ... (Aiuno "E") 

... Eu acho que poderiam ser convidados para ministrar aulas 

aqui instrutores de outras regioes do Parana para poderem 

partilhar da experiencia deles naquele local, sendo que tem muito 

instrutor novo que nao tem experiencia com FUNREBOM, por 

exemplo ... (Aiuno "F") 

.. . Eu acho que no CFO esta sendo ruim essa quantidade de 

alunos principalmente na parte pratica e nas aulas externas se 

perde muito tempo e o aproveitamento e comprometido ... (Aiuno 

"G") 

QUADRO 9 - Sugestoes durante o processo interativo entre instrutor e aluno. 
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Que sugestao voce ... Primeiramente como criteria deveria ser escolhido o professor 

teria para melhorar que tem afinidade com aquela materia, ou seja, ministrar a 

materia que ele quer nao simplesmente sendo escolhido para 
essa interac;ao entre 

cobrir aquela vaga disponfvel, ter que dar a materia fon;ado, sem 
instrutor e aluno gostar e sem preparo ... Acredito que a chave estaria na redU<;ao 

durante a exposic;ao do numero de alunos para dar maior atenQao individual a cada 

das aulas? aluno despertando maior interesse, maior capacidade de estudo 

e entendimento ... (Aiuno "H") 

... Eu penso que deveria ser exigido que o instrutor tivesse uma 

formaQao assim com a parte mais didatica, processo pedag6gico 

que e essencial, pais a didatica e da pessoa e alguns tem 

facilidade e outros nao, mas isso pode ser trabalhado ... (Aiuno 

"I") 

... 0 cantata instrutor e aluno deveria ser mais humano ... {Aiuno 

"J") 

QUADRO 9- Sugestoes durante o processo interativo entre instrutor e aluno. 

Percebe-se neste QUADRO 9 que determinadas quest6es surgem 

novamente em pauta se tornando repetitivas ao contexto, entretanto, nao menos 

importante, pois reforc;a a tese da necessidade de uma nova postura voltada a uma 

reestruturac;ao do sistema de ensino durante a formacao profissional docente. 

Quest6es como: carga horaria insuficiente para materias consideradas essenciais; 

reduc;ao do numero de alunos por turma; didatica adequada e maior disponibilidade 

de tempo para ministrar o conteudo. Segundo Kneller, quando o professor apresenta 

urn determinado assunto durante exposic;ao te6rica: 

Empenha-se em apresentar a materia como produto do pensamento 
de muitos homens e como urn foco de continua atividade intelectual. 
Esse e, de fato, o status de todos os conhecimentos que importam, 
uma vez que, para o conhecimento perdurar, ele devera ser 
reinterpretado e produzir novas significados em usa. (KNELLER, 
1984, p.96) 
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Sob o ponto de vista do autor, ao citar 1Martin Suber (1878- 1965}, faz a 

seguinte referencia ao ensino: 

Ensino, disse ele, nao podera ser urn verdadeiro dialogo se o 
professor for interpretado como urn instrutor, alguem que age como 
simples intermediario entre o aluno e a materia. Quando o ensino e 
entendido como instruc;ao, o professor e desvalorizado e converte-se 
em vefculo para a transferencia de conhecimento, ao mesmo tempo 
em que o aluno e desvalorizado e transformado no produto dessa 
transferencia. 0 conhecimento e soberano e a pessoa torna-se meio 
e produto. (KNELLER, 1984, p. 95) 

Ao se referir a figura do professor por intermedio da expressao "instrutor'', 

cabe destacar que se trata de urn conceito inserido dentro de urn contexto militar, o 

qual, em momento algum, vern desmerecer a complexidade da missao de ensinar e 

formar profissionais conscientes de papel como servidor na area de seguranc;a 

publica. Assim, percebe-se na declarac;ao dos alunos, que estes anseiam por uma 

instruc;ao de qualidade com participac;ao ativa docente apesar de reconhecer as 

dificuldades inerentes a essa missao, todavia, o processo requer uma profunda 

reflexao sobre a questao ao passo que os alunos de hoje se tornarao os instrutores 

de amanha. 

Portanto, o conteudo a ser ministrado deve ser planejado de acordo com o 

alunado priorizando os assuntos a serem tratados e a maneira que deverao ser 

enfocados. Mesmo em turmas do mesmo nfvel o conteudo pode ser explorado de 

modo diferente, desde que seja seguido urn plano de ensino previamente elaborado 

pelo instrutor e aprovado pela instituic;ao. 0 instrutor tern papel fundamental no 

processo de formac;ao militar, pois e ele que tomenta nos alunos o desejo de 

crescer, adquirir conhecimento e veneer barreiras que surgirem ao Iongo da carreira 

profissional. 

9.2 ENTREVISTAS COM INSTRUTORES 

1 Fi16sofo, escritor e pedagogo, judeu de origem austrfaca, em suas publicagoes filos6ficas deu 
enfase a sua opiniao de que nao M existencia sem comunicagao e dialogo e que objetos nao existem 
sem a interagao. 
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lnstrutores Entrevistados 

Questao sugerida Transcri~ao das Entrevistas 

Ha quanto tempo ... Trabalho quatorze anos na Corporacao e cinco anos como 

voce leciona nos instrutor ... (lnstrutor "A") 

cursos internos da 

Corpora~ao? 
... Tempo de servico na Corporacao e de onze anos, sendo sete anos 

na condicao de instrutor ... (lnstrutor "B") 

... Eu leciono h8. aproximadamente quatorze anos ... (lnstrutor "C") 

... Leciono ha quinze anos ... (lnstrutor "D") 

... Aproximadamente 14 anos ... (lnstrutor "E") 

.... Exerco essa funcao h8. 1 0 anos ... (lnstrutor "F") 

QUADRO 10 - Tempo de docencia nos cursos internos da Corpora~ao. 

Neste QUADRO referencia, os instrutores entrevistados demonstraram 

possuir experiencia vivida na condic;ao docente, entretanto, nao significa terem 

passado por urn processo de formac;ao pedag6gica. Nesse contexte, complementa 

Gil {2008, p. 15) "Ainda que [ ... ] possuindo tftulos com os de Mestre ou de doutor, os 

professores que lecionam nos cursos universitarios, na maioria dos casos, nao 

pass a ram por qualquer processo sistematico de formac;ao pedag6gica". Para tanto, 

a propria Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional - LOB (Lei nQ 9.394/96) 

nao contribui para mudar essa situac;ao, pois em seu art. 65 estabelece "A formac;ao 

docente, exceto para educac;ao superior, incluira a pratica de ensino de, no mfnimo, 

trezentas e sessenta horas." 

Ao tratar dos requisites para exercer a docencia na Corporac;ao na formac;ao 

de Oficiais, a Portaria de Ensino da PMPR complementa: 

Art. 90. Nos curses, desenvolvidos no ambito da Corporac;ao, em 
princfpio, o Docente deve ser: 

I - Para Oficiais: 

d) Formac;ao de Oficiais: Oficial, da ativa ou da reserva, Superior, 
lntermediario ou Subalterno, este, preferencialmente, no posto de 1 Q 

Tenente, com especializac;ao na respectiva area de conhecimento; 
(PE, 2008, art. 90) 
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Entretanto, para a Coordenacao de cursos voltados a formacao de Pracas, 

acrescenta: 

Art. 47. A Coordenac;ao de cada curso ficara a cargo de um Oficial 
de posto compatfvel com o nfvel do curso e com a condigao 
hierarquica dos seus alunos. 

§ 12 • A Coordenac;ao dos Curses de Formac;ao, especialmente o 
Curso de Formac;ao de Cabos (CFC) e Curso de Formac;ao de 
Soldados (CFSd), ficarao a cargo de Oficial Subalterno, de 
preferencia com formac;ao pedag6gica ou com Curso de Tecnica de 
Ensino, para turmas de ate 100 (cern) alunos e Oficial lntermediario, 
com a mesma qualificac;ao, para turmas com mais de 100 (cem) 
alunos. (PE, 2008, art. 47, § 1°.) 

Percebe-se que a Portaria de Ensino da PMPR enfatiza a preferencia de 

formacao pedag6gica ou curso especffico "Tecnico de Ensino" para os Oficiais 

designados na funcao de coordenador dos cursos de formacao para Pracas, 

entretanto, nao estabelece esse criteria para os cursos voltados a formacao de 

Oficiais ficando como criteria, previsto no art. 94, a especializacao na area de 

conhecimento ou a qual exercera docencia. 

Para Schon (2000), urn dos autores atuais mais entusiasmados pela difusao 

do conceito de reflexao na acao, destaca uma caracterfstica importante do ensino, 

ou seja, uma profissao em que a propria pratica conduz a producao de urn 

conhecimento especffico, o qual s6 pode ser construfdo em contato com a pratica. 

Segundo ele, a cada momenta, a cada situacao vivenciada, novas problemas vao se 

apresentando, fazendo com que o professor mantenha urn dialogo reflexive com a 

realidade. Este dialogo e alimentado por urn referencial pedag6gico, o qual, mesmo 

nao respondendo de forma absoluta a singularidade de cada situacao, serve de 

ponto de partida para novas compreens6es e criacoes. 

lnstrutores Entrevistados 

Questao sugerida Transcric;ao das Entrevistas 

Voce considera que ... Quando a gente associ a os do is trabalhos eu acredito que 

dis poe de tempo para ainda falta bastante tempo pra gente ter a prepara9ao de aula 

preparar as aulas 
na minha concep9ao de aula ... (lnstrutor "A") 

observando os aspectos 

metodol6gicos? 
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Voce considera que ... Os curses que dei aula foram intervalados, em rela9ao ao 

dispoe de tempo para tempo para preparar aula e questao de prioridade na 

caserna, pois fazemos em horario de expedients sendo 
preparar as aulas 

possfvel preparar uma boa aula nesse ponto de vista, no 

observando OS aspectos entanto falta af em algumas disciplinas, principalmente as de 

metodol6gicos? tecnicas de bombeiro, um acervo bibliografico melhor, pois e 

muito fraco ... (lnstrutor "8") 

... Considero fundamental a prepara9ao das aulas, 

especialmente com a populariza9ao da internet. Se o instrutor 

nao se preparar atualizando suas aulas podera passar por 

constrangimentos desnecessarios. Quante a pergunta de 

disponibilizavao de tempo, e uma inverdade responder que 

nao. As vezes, dependendo da fun9ao no quartel pode-se 

nao ter tempo para preparar no quartel, mas jamais faltara 

tempo para preparar as aulas considerando o tempo 

disponfvel na retina diaria pessoal... (lnstrutor "C") 

... De maneira alguma ... (lnstrutor "D") 

... Acredito ser possfvel preparar uma aula mais adequada, 

nao vejo problemas em rela9ao a isso ... (lnstrutor "E") 

.... As vezes sim, mas quando estou atarefado com trabalho a 

por fazer em minha Unidade de trabalho realmente me falta 

tempo para preparar uma boa aula ... (lnstrutor "F") 

QUADRO 11 - Tempo de preparo das aulas. 

A questao abordada no QUADRO 11 se torna polemica do ponto de vista da 

busca de uma justificativa plausfvel para uma aula sem conteudo e mal elaborada, 

suposto que a falta de tempo seja considerada o fator principal. Ha o entendimento 

de que para alguns Oficiais lotados em funQ6es que exijam dedicaQao exclusiva 

desprendam maior esforQo na busca de urn ensino de qualidade. 

Contudo, alguns instrutores ouvidos nessa pesquisa afirmam que o tempo 

nao compromete e sim auxilia o docents quando este planeja suas aulas com 

antecedencia ao dispor de pianos de aula bern elaborados com seus respectivos 

roteiros e assuntos a serem ministrados, por isso, Lobo (2006, p. 18) enfatiza que o 

docents deve "considerar-se em permanents estado de aprendizagem, aberto as 
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contribuig6es dos discentes e as de seus colegas docentes, congregados no 

departamento de ensino". 

E complexo definir em todo o seu sentido o que seria "ensinar' ou do latim 

popular "in-signare", ou seja, marcar com urn sinal. Nos dias atuais nos deparamos 

com urn quadro docente com acumulo de fungoes para o Oficial que alem de 

instrutor, se dedica as suas atribuig6es administrativas e operacionais em suas 

Unidades de designagao, problema esse enfrentado tambem por professores das 

redes regulares de ensino. Para tanto, Morais (1986) comenta: 

Alem disso temos que contar, principalmente no ensino publico [ ... ], 
com mestres que ja perderam inclusive a sua condigao de leitores, 
seja por falta de tempo seja por dificuldade de abastecer-se de livros 
e peri6dicos. No que tange aos alunos, a coisa e tambem diflcil, pois 
a maior parte deles mostra-se desencantada com a hipocrisia social 
e afetada pela celebre inversao de valores que colocou o ter mais 
acima do ser mais. (MORAIS, 1986, p. 29) 

Para tanto, pode-se observar que a questao de indisponibilidade de tempo 

no preparo das aulas nao e fator determinante ou exclusive dos bancos escolares 

destinados a formacao bombeiro-militar em nfvel superior, pois tambem se faz 

presente no ensino publico dentro das Universidades. Diante do contexto verificado, 

Gil (2008) insiste na importancia da efetivagao do planejamento, definindo-o como 

urn processo sistematizado responsavel em conferir maior eficiencia as atividades 

educacionais voltadas a formacao visando o alcance da metas estabelecidas. 

Lobo (2008, p. 54, grifo do autor) complementa, "A aula requer 

procedimentos antes, durante e depois de sua apresentagao. Estes procedimentos 

constituem as fases da aula, que sao tres: a preparagao, a aula propriamente dita e 

a analise.", sendo assim, entende-se que mesmo designado ou voluntario na 

composigao do quadro de instrutores da Corporagao, o Oficial devera dispor dos 

meios necessaries para fazer valer a missao confiada e disto independe o tempo, 

portanto, para o aprendizado proveitoso, o docente deve se esforgar na elaboragao 

de urn planejamento adequado, alem de dominar e desenvolver habilidades 

pedag6gicas. 
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lnstrutores Entrevistados 

Questao sugerida Transcri~ao das Entrevistas 

A que voce atribui a ... A dificuldade maior estaria na questao da objetividade do 

dificuldade de aluno em ele querer prestar atencao, pois e mais pela 

obrigacao ... 0 aluno hoje acha que o curso que ele faz aqui 
entendimento por parte 

dentro nao e pelo curso ... Afinal se trata ate mesmo de um 

do aluno em rela~ao 80 emprego, para alguns pelo menos ... (lnstrutor "A") 

conteudo ministrado? 

... Ha alunos interessados e a questao da pontuacao final de 

curso leva a esta preocupacao, porem nao sao todos. 

Acredito que alguns tern dificuldade por nao terem formacao 

basica principalmente em materias de calculo, af dificulta o 

desenvolvimento da aula pelo instrutor ... (lnstrutor "B") 

... N6s temos problemas quanto ao nfvel de conhecimento 

dos alunos, sao alunos que eventualmente freqOentaram 

escolas com realidade diferentes, portanto, muitos 

apresentam dificuldade de entendimento da materia, mas eu 

penso que cabe ao instrutor mudar esse quadro ... (lnstrutor 

"C") 

... Em alguns casos a limitacao cognitiva de alguns alunos se 

da por falta de cultura mesmo, nao se mantiveram 

atualizados ou sequer acompanharam as tendencias de 

modernidade ... (lnstrutor "D") 

.. . Em alguns casos depende da vontade do instrutor e 

quebrar um paradigma da rigidez do ensino/instrucao militar 

onde o aluno e induzido a passividade ... Falta de capacidade 

e didatica do instrutor em tornar um assunto atraente e 

facilmente compreendido ... Designacao imposta ou requerida 

de instrutores para lecionar disciplina ou tema nao afim a sua 

formacao ou especializacao ... (lnstrutor "E") 

QUADRO 12 - Dificuldade de entendimento entre aluno e conteudo. 
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A que voce atribui a ... Para que um aluno realmente aprenda as habilidades tem 

dificuldade de que treinar em simulag6es exaustivamente, sendo isso 

impossfvel na atual metodologia de ensino que massifica 
entendimento por parte 

uma grande quantidade de informag6es no menor espago de 

do aluno em relac;ao ao tempo possfvel ... (lnstrutor "F") 

conteudo ministrado? 

QUADRO 12 - Dificuldade de entendimento entre aluno e conteudo. 

Para os instrutores referidos no QUADRO 12, uma questao fundamental e a 

dificuldade de entendimento entre alunos que cursaram o ensino media em 

instituicoes das mais variadas, sendo comum haver diferenca em relacao ao nfvel 

basico de conhecimento entre os freqOentadores do curso ate mesmo de ordem 

cultural ou geral. Apesar de se tratar de urn curso de formacao de Oficiais em nfvel 

superior e possfvel detectar problemas originados pela dificuldade de aprendizagem, 

fato esse presente tambem nas lnstituicoes de ensino publico e privado. Para tanto, 

Gil (2008) acrescenta: 

As pessoas apresentam diferenc;as significativas em relac;ao a 
aprendizagem. [ ... ] Alguns alunos sao mais rapidos em levantar as 
maos para responder a uma pergunta, enquanto outros sao mais 
lentos. Alguns alunos lembram-se facilmente da materia ministrada 
no dia anterior, enquanto outros terao se esquecido e precisarao 
recorda-la. (GIL, 2008, p. 58) 

Cabe destacar que embora a dificuldade de aprendizagem entre alguns 

alunos influencie de forma significativa a exposicao das aulas e a qualidade no 

desenvolvimento do assunto, Gil (2008) sugere alguns fatores passfveis de 

comprometerem o processo de aquisicao do conhecimento, dentre eles: heranca 

genetica, tipo de educacao recebido, cultura geral, condicoes de vida, etc. Outro 

autor e enfatico ao afirmar "desconheco assuntos tediosos; conheco, isto sim, 

formas imensamente tediosas de tratar certos assuntos", Morais (1986, p. 35). 

Para Libaneo (2001 ), a aprendizagem significativa s6 ocorre, efetivamente, 

quando o professor, mediante o processo intencional de ensino, cria condicoes para 

que o aluno opere ffsica, mental e emocionalmente sabre o objeto do conhecimento 

se apropriando deste, ocorrendo assim o chamado processo de assimilacao ativa, 

ao passo que para Shon (2000) e Perrenoud (2000), a formacao de urn profissional 

reflexive exigira o uso de metodologias e tecnicas de ensino ativas, em que ele 
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possa colocar em movimento nao apenas a observagao e a repetigao, mas a 

reflexao, a avaliagao, a decisao e a agao adequadas, entre outras habilidades 

mentais. 

lnstrutores Entrevistados 

Questao sugerida Transcric;ao das Entrevistas 

Fale sobre os aspectos ... Uma dificuldade grande aqui e fazer a parte pratica, fazer 

negativos e positivos na com que os alunos observem a situac;ao... Laborat6rio 

especffico de uma disciplina ... Aqui dentro da lnstituic;ao nao 
Unidade de Ensino que 

temos condic;ao de fazer isso nunca, agora um laborat6rio 
ministra aulas. externo, por exemplo, n6s temos sempre que buscar um 

laborat6rio de anatomia, qufmica, mostrar fases de alguns 

tipos de atendimentos, coisa que nao conseguiremos fazer 

aqui agregado somente a nossa lnstituic;ao, sou totalmente 

favoravel a abertura para outras lnstituic;oes para unificac;ao 

de trabalho ... (lnstrutor "A") 

... Falta realmente de um acervo de livros compatfvel com a 

nossa profissao. Os livros elaborados por n6s oficiais ou 

mesmo prac;as seria muito importante no ensino, n6s temos, 

por exemplo, uma serie de livros sobre a etica policial escrito 

pelo coronal. .. Que sao livros interessantes, mas voltado as 

areas policial e um pouco na de bombeiro, porem na tecnica 

de bombeiro ainda esta muito a desejar ... (lnstrutor "B") 

... Hoje n6s dispomos de materiais importantes na sala de 

aula como notebook e projetor de imagem, ate algum tempo 

atras n6s nao tfnhamos que e importante para 0 instrutor ate 

para o aluno ter melhor visualizac;ao e nao perder tempo com 

anotac;oes banais que podem ser repassadas via digital 

ajudando na otimizac;ao do tempo em sala de aula ... (lnstrutor 

"C") 

... Os negativos seriam, por exemplo, designac;ao imposta ou 

requerida de instrutores para lecionar disciplina ou tema nao 

afim a sua formac;ao ou especializac;ao ... Nao cumprimento 

de pianos de materia por parte de instrutores ... 

Desatualizac;ao de alguns pianos de materias ... (lnstrutor "D") 

QUADRO 13- Aspectos positives e negativos na Unidade de Ensino. 
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Fale sobre os aspectos ... Falta de fiscaliza9ao por parte da Coordena9ao de curso, 

negativos e positivos na que na maioria das vezes nao tem ascendencia hierarquica 

sobre os instrutores (sao mais modernos)... lnfelizmente, 
Unidade de Ensino que 

ministra aulas. 
acredito que o ensino nao e encarado como prioridade por 

alguns Oficiais Superiores ... {lnstrutor "E") 

... Nos aspectos positivos eu diria... A disciplina de 

cumprimento de horarios de Quadro de Trabalho Semanal... 

Tem um ordenamento previsto {legislayao, portarias, 

documenta9ao e etc) que devem ser seguidos e que sao 

identicos aos do sistema de ensino moderno ... Nos negativos 

citaria a sala de aula pequena demais para o numero de 

alunos, assim como a dificuldade de utiliza9ao dos meios 

auxiliares ... Alem de que, o aluno e bombardeado em tempo 

insuficiente, com uma absurda quantidade de materias, 

impossibilitando um real aprendizado ... (lnstrutor "F") 

QUADRO 13 - Aspectos positivos e negativos na Unidade de Ensino. 

Os instrutores destacam neste QUADRO questoes relacionadas a falta de 

acervo bibliografico destinado exclusivamente a formagao bombeiro-militar; o 

excesso de conteudo pre-estabelecido para os curses em geral com carga horaria 

insuficiente, alem da designagao de instrutores nao comprometidos com o processo 

ensino-aprendizagem. Entretanto, destacam pontes favoraveis como: recursos 

disponibilizados de forma satisfat6ria, bern como, uma legislagao vigente adequada 

ao prop6sito da formagao. Primeiramente, a questao do planejamento curricular 

compete a lnstituigao de ensino a qual esta vinculado o curso, sendo definida por Gil 

como: 

de natureza multidisciplinar, envolve a diregao do estabelecimento de 
ensino, seu corpo docents e tambem especialistas na area. Seu 
resultado e concretizado em pianos, que definem os objetivos que 
[ ... ] espera atingir, o perfil do profissional que pretends formar e as 
estrategias a serem adotadas para favorecer o processo de ensino
aprendizagem. (GIL, 2008, p. 33) 

Para os pontes positives e negatives mencionados pelos entrevistados na 

Unidade de Ensino ao qual lecionam, Morais (1986) acrescenta que os impasses 

surgem e cabe diretamente a cada envolvido ou nao no processo de ensino buscar 
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soluc;oes para melhoria da qualidade dessa formacao. Sobre essa premissa, Morais 

(1986, p. 35) conclui sobre tres pontos centrais em relac;ao a compreensao do ato de 

ensinar estabelecendo "a necessidade de saber apresentar e discutir conteudos"; 

auxiliar o aluno no descobrimento do "valor da autodisciplina" e faze-lo de forma a 

provocar a "iluminac;ao do viver e conviver''. 

Os instrutores e coordenadores de cursos tern liberdade para definir 

conteudos, estrategias, processo de avaliac;ao, etc., ou seja, tern certo controle 

sobre o processo de ensino-aprendizagem. 0 conhecimento acerca de suas praticas 

discentes e docentes e necessario ao processo contfnuo de busca de soluc;oes para 

seus problemas e dificuldades no ambito pedag6gico. Por fim, entender os 

determinantes e as implicac;oes polfticas e decisivo, nao s6 para compreender a 

dinamica do processo de mudanc;a, mas especialmente, para provoca-las. 

lnstrutores Entrevistados 

Questao sugerida Transcri~ao das Entrevistas 

Que sugestoes voce ... Trabalhar com uma metodologia especffica dentro das 

daria para melhorar 0 disciplinas, trabalhar com uma equipe fechada dentro de 

. cada disciplina tambem evitando mudar muito os instrutores e 
processo ensmo-

aprendizagem? 
os monitores, ... (lnstrutor "A") 

.. . Que o instrutor ou monitor consiga se atualizar 

constantemente e repassar essa informac;ao aos alunos, ele 

s6 tem a ganhar com isso, quando a gente deixa de focar um 

assunto e passa varias disciplinas para esse instrutor ou 

muda ele de disciplina constantemente faz com que a 

produtividade dele caia ... (lnstrutor "B") 

... N6s temos metodologias diferenciadas de ensino que eu 

acho que vem melhorando, mas investir na capacitac;ao do 

instrutor na area pedag6gica seria algo interessante. Buscar 

instrutores comprometidos e interessados com o ensino ... 

(lnstrutor "C") 

QUADRO 14 - Sugestoes para o processo ensino-aprendizagem. 
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Que sugestoes voce ... Acredito que seja a capacitac;ao de instrutores ... Claro que 

daria para melhorar 0 isso acompanha diversas melhorias desde valorizac;ao do 

profissional de ensino social e financeiramente e investimento 
processo ensino-

aprendizagem? 
em especializac;oes ... (lnstrutor "D") 

... 0 entendimento mais acertado seria o de formar o 

profissional aos poucos, ou seja, o aluno seria preparado 

inicialmente para o desempenho de func;ao basica ... (lnstrutor 

"E") 

.. . Acredito que uma formac;ao na area pedag6gica seria 

interessante para aqueles que realmente tem interesse em 

exercer o papel de instrutor e formador, pois se sabe que 

alguns nao colaboram por nao gostarem dessa atividade, e 

preciso gostar realmente ... Acho que poderia diminuir a carga 

horaria de algumas materias e aumentar em outras, mas 

principalmente adequar o currfculo para Oficial Bombeiro 

para que o aspirante ja safsse com formac;ao em engenharia 

de seguranc;a ... (lnstrutor "F") 

QUADRO 14 - Sugestoes para o processo ensino-aprendizagem. 

No QUADRO 14 algumas sugest6es mencionadas remetem a importancia 

de atualizacao docente contfnua, investimentos na area de ensino alem da 

valorizacao profissional e financeira. Para Gil (2008), o reconhecimento da 

necessidade da preparacao pedag6gica do professor universitario tern levado 

instituicoes de ensino superior a desenvolver programas com vistas a atualizacao de 

seu quadro docente. Continua o autor "a maioria desses cursos de Especializacao, 

nas mais diversas areas, vern oferecendo a seus alunos disciplinas dessa natureza, 

sendo que as mais frequentes sao Metodologia do Ensino Superior e Didatica do 

Ensino Superior." Gil (2008, p. 21 ). 

lndependente do posicionamento individual de cada entrevistado sobre 

aperfeicoamento e acima de tudo a sobrecarga aliada as funcoes internas 

administrativas e operacionais da Unidade, cabe destacar que, nesse contexto, o 

relacionamento interpessoal do instrutor-aluno e fundamental para 0 alicerce das 

bases fundamentais de ensino e deve ser fortalecido a medida que se pretenda 

conseguir melhores resultados na instituicao. 
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A Academia Policial Militar do Guatupe deve estar voltada para o ensino, 

pesquisa e extensao sob o contexto social a qual esta inserida, pais instrutores e 

alunos comprometidos em projetos institucionais certamente se tornarao 

profissionais qualificados e a Academia cumprira sua meta educacional perante a 

sociedade. Ao instrutor, a diferen<;a e tao somente no saber se comportar conforme 

as exigencias de cada estagio, turma ou momenta vivido. Niskier (1995) acrescenta: 

Na verdade, para enfrentar os desafios educacionais futures, 
necessita-se de flexibilidade operat6ria de seus esquemas de 
assimilac;ao e nao de respostas aprendidas. Quanto menos habitos 
intelectuais fixos e mais capacidade de adaptac;ao a situac;oes novas, 
mais preparado estara o indivfduo. A educac;ao deve preparar jovens 
para se adaptarem a mudanc;a e participarem do desconhecido: 
aprender a aprender, de modo que possam adquirir conhecimentos 
novos em todo o percurso; aprender a pensar de forma livre e crftica; 
aprender a amr o mundo e torna-lo mais humano; aprender a 
expandir sua personalidade, a traves do trabalho criador e do lazer 
satisfeito. (NISKIER, 1995, p. 589) 

0 processo ensino-aprendizagem requer um estudo profunda alem do 

tratado neste estudo, portanto, nao se espera encerrar aqui as quest6es inerentes 

ao assunto e sim fornecer subsfdios te6ricos para aqueles que tem como meta 

contribuir de maneira efetiva no processo de forma<;ao e especializa<;ao dentro do 

sistema de ensino da Polfcia Militar do Parana. A educa<;ao e necessariamente 

fundamental para o crescimento humano da nossa Corpora<;ao, e para que esse 

crescimento ocorra, e crucial que os militares estejam bem preparados 

profissionalmente e intelectualmente no atendimento da sociedade. 
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10 CONSIDERACOES FINAlS 

A proposta desta pesquisa tern como objetivo geral apresentar a 

metodologia da acao docente como aliada na busca de uma formacao profissional 

eficaz, portanto, nas considerac6es finais do presente estudo se pode concluir, a 

partir de uma reflexao de cunho explorat6rio, que diante das opini6es dos 

entrevistados participantes do curso de formacao de Oficiais Bombeiros-Militares do 

Parana, a razao principal das dificuldades observadas durante o processo ensino

aprendizagem se da, sobretudo, pela falta de mediacao e interacao durante a 

transmissao de conteudo da disciplina. Portanto, uma comunicacao eficaz se faz 

necessaria, alem de urn planejamento adequado, pois compreender o ato de ensinar 

e interpreta-lo como peca fundamental na aprendizagem humana ao incorpora-lo em 

nossa cultura. 

A exposicao de extratos relacionados as entrevistas considerados essenciais 

ao presente estudo leva crer que o direcionamento pedag6gico pode ser revisto, 

bern como a metodologia aplicada, pois nao se trata aqui de algo definitive e 

acabado e sim de urn constante recriar. 0 desafio, portanto, consiste em despertar 

nos alunos a vontade de aprender e aplicar esse aprendizado para sua vida seja 

profissional ou pessoal e avaliar o quanto a postura e comportamento dos instrutores 

corroboram ou nao para as dificuldades presentes. Os exemplos e sugest6es para 

as quest6es praticas e te6ricas sao mfnimas comparadas ao potencial efetivo do 

corpo docente de nossa Corporacao. 

A condicao de instrutor exige que este seja mais verbal do que grafico, que 

exercite a orat6ria para expressar suas ideias de forma clara e objetiva, pois a 

pratica da boa comunicacao s6 sera adquirida por meio de treinamento, disposicao e 

exposicao pessoal durante o aprendizado, pois como orientacao da Portaria de 

Ensino da Polfcia Militar do Parana, dentre as competencias a serem desenvolvidas 

no aluno no perfodo de formacao destacam-se a iniciativa, autoconfianca e 

autodomfnio. 

Para tanto, o conhecimento sobre aprendizagem do ponto de vista hist6rico, 

psicol6gico e filos6fico, pode auxiliar a compreender melhor e superar dificuldades 

levando em conta a adaptacao diante da realidade atual, alem de uma formacao 

pedag6gica em nfvel superior ou tecnico. Por intermedio dos pensadores e suas 

teorias pautadas na Educacao, conceitos foram desenvolvidos e revistos dentro de 
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seus aspectos de acordo com cada momento hist6rico, os quais ainda preservam 

seus pressupostos te6ricos estudados na atualidade, entretanto nao se pode 

esquecer que passado e referencia e nao direcao. 

Assim, com esforco, sera possfvel aprender a ensinar e ensinar a aprender 

despertando urn processo de reflexao crftica e compreendendo o papel do instrutor 

como partfcipe do movimento hist6rico-cultural na sociedade. A educacao envolve 

todo urn instrumental de formacao humana permeada pela percepcao do mundo, da 

comunicacao, do autoconhecimento e de conhecimento das necessidades humanas 

e se prop6e a prover as formas de superacao dessas necessidades, sejam elas 

materiais ou psfquicas, de superacao ou de reconhecimento de limites. 

Sintetizando, a formacao e essencialmente interativa a partir da relacao 

docente, aluno e metodologia, sendo a mediacao, papel fundamental do instrutor ao 

proporcionar uma aquisicao ativa do conhecimento. 0 sistema forma e define por 

intermedio de urn processo avaliativo rfgido, por vezes inflexfvel e desumano, 

entretanto, a ruptura desse modelo s6 e possfvel a partir de uma mudanca 

comportamental de iniciativa docente, seja por meio do aperfeicoamento ou na 

busca de novas linhas de acao pedag6gica. 

E comum ouvir de alguns instrutores a frase "os alunos de hoje sao 

diferentes", certamente que sim e provavelmente serao diferentes em relacao aos 

alunos de amanha, portanto, na condicao docente nao e possfvel prosseguir 

ministrando aulas iguais ha dez ou quinze anos atras, ou seja, nao se pode fazer do 

mesmo modo, pois e necessaria olhar a realidade como se coloca. A formacao lida 

com futuro, sendo que podemos encontrar a resposta no passado desde que se 

traga aquilo que precisa ser preservado, protegido, levado adiante, pois as 

transformacoes culturais sao evidentes e ocorrem na area de ensino-aprendizagem. 
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APENDICE A- QUESTIONA.RIO ALUNO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ALUNOS DE CURSOS DE FORMACAO DO 
CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA.. 

1) PRIMEIRO PASSO: EXPLICAR A FINALIDADE DA PESQUISA E SEU 
OBJETIVO PRINCIPAL. "PESQUISA EXPLORATORIA QUE BUSCA 
ENTENDER A METODOLOGIA DA AQAO DOCENTE COMO FERRAMENTA 
FUNDAMENTAL NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM QUANDO 
APLICADA DE FORMA ADEQUADA DENTRO DE SEUS ASPECTOS 
PRINCIPAlS". 

2) SEGUNDO PASSO: ESCLARESCER QUE A ENTREVISTA NAO DEVERA 
CONTER NOMES OU INFORMAQOES QUE FAQAM ALUSAO A 
QUALQUER ALUNO, MATERIA OU INSTRUTOR EVITANDO, COM ISSO, 
QUALQUER CONSTRANGIMENTO PARA AMBOS. 

ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ALUNOS: 

a) Fale sobre suas expectativas antes de iniciar o curso e atualmente na 
condi9ao de aluno. 

b) Voce tern sentido dificuldade em entender o conteudo da materia? Por que? 

c) Em quais aspectos a a9ao do instrutor compromete o ensino? 

d) As dificuldades de aprendizado ocorrem durante materias te6ricas e prclticas? 
Ha diferen9a? 

e) Em sua opiniao, como deveria ser uma aula te6rica e pratica? 

f) Que sugestao voce teria para melhorar essa intera9ao entre instrutor e aluno 
durante a exposi9ao das aulas? 
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APENDICE B - QUESTIONARIO INSTRUTOR 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ALUNOS DE CURSOS DE FORMACAO DO 
CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA. 

3) PRIMEIRO PASSO: EXPLICAR A FINALIDADE DA PESQUISA E SEU 
OBJETIVO PRINCIPAL. "PESQUISA EXPLORATORIA QUE BUSCA 
ENTENDER A METODOLOGIA DA AQAO DOCENTE COMO FERRAMENTA 
FUNDAMENTAL NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM QUANDO 
APLICADA DE FORMA ADEQUADA DENTRO DE SEUS ASPECTOS 
PRINCIPAlS". 

4) SEGUNDO PASSO: ESCLARESCER QUE A ENTREVISTA NAO DEVERA 
CONTER NOMES OU INFORMAQOES QUE FAQAM ALUSAO A 
QUALQUER ALUNO, MATERIA OU INSTRUTOR EVITANDO, COM ISSO, 
QUALQUER CONSTRANGIMENTO PARA AMBOS. 

ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INSTRUTORES: 

a) Ha quanto tempo voce leciona como instrutor nos cursos internos da 
Corporac;ao? 

b) Voce considera que disp6e de tempo para preparar as aulas observando os 
aspectos metodol6gicos? 

c) A que voce atribui a dificuldade de entendimento por parte do aluno em 
relac;ao ao conteudo ministrado? 

d) Fale sobre os aspectos negativos e positivos na Unidade de Ensino que 
ministra aulas. 

e) Que sugestao voce daria para melhorar o processo ensino-aprendizagem? 
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Voce esta sendo convidado{a) a participar, como voluntario, em um trabalho de 
pesquisa de conclusao de curso, sendo que em caso de recusa voce nao sera 
penalizado(a) de forma alguma. Em caso de duvida voce podera procurar o Oficial 
responsavel pela pesquisa no Terceiro Grupamento de Bombeiros com sede no 
municipio de Londrina, Parana, pelo telefone (43) 3373-2925 e Fax (43) 3373-2941. 

INFORMACOES SOBRE A PESQUISA 

Titulo do projeto: METODOLOGIA DA ACAO DOCENTE: UMA PRATICA 
REFLEXIVA NA FORMACAO PROFISSIONAL DO BOMBEIRO-MILITAR. 
Pesquisador responsavel: Cap QOBM Luiz Alberto Bueno Candido. 

• A pesquisa tem como objetivo principal: Apresentar a Metodologia da A<;ao 
Docente como uma aliada na busca de uma forma<;ao profissional eficaz e 
atual visando a qualidade no atendimento a comunidade paranaense. 

• Os dados serao coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas com 
auxflio de um gravador visando garantir a qualidade e fidelidade das 
transcri<;6es das falas dos entrevistados ficando posteriormente disponfveis 
para a consulta e conferencia dos mesmos. 

• A pesquisa nao oferece riscos, prejufzos ou desconfortos aos sujeitos 
entrevistados, sendo que os mesmos podem interromper sua participa<;ao em 
qualquer memento desde a coleta ate a analise dos dados. 

• A participa<;ao na pesquisa oferece uma oportunidade para que os 
entrevistados expressem suas opini6es de forma a contribuir para os estudos 
relatives ao ensino e aprendizagem nos curses de forma<;ao do Corpo de 
Bombeiros do Parana, incentivando a reflexao das quest6es relacionadas a 
mesma no meio academico. 

• A coleta de dados sera realizada nos meses de maio e junho de 2009, sendo 
que fica assegurado o sigilo das informa<;6es fornecidas. Reitera-se ainda que 
nao ha nenhuma obriga<;ao de cunho militar que obrigue o convidado a 
participar da pesquisa, sendo que fica assegurado o direito de nao
participa<;ao a qualquer memento. 

Cap QOBM Luiz Alberto Bueno Candido 
AI uno do CAO- turma A 




