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FORMA(;AO DE PROFESSORES: A PRATICA DE ENS/NO NA 
MODAL/DADE DE ESTAGIOS CURRICULARES CONTRIBUINDO 
COM A CONSTRU(;AO DA /DENT/DADE PROFISSIONAL 

Stela C. Bertholo PICONEZ1 

RESUMO: A formagao de professores tern sido objeto de discussoes e de debates atuais devido as exigencias 
de 300 horas de Pratica de Ensino, na modalidade de estagios curriculares. Essa medida justifica-se devido a 
problematica do fracasso escolar e a necessidade de ·elevar a formagao de professores para nivel superior. 0 
texto relata, no contexto das mudangas atuais, a experiencia de um projeto de estagios, na Faculdade de 
Educagao da Universidade de Sao Paulo, o qual tem apresentado resultados significativos. Oesde os niveis 
iniciais de alfabetizagao, o projeto atende as tres dimensoes da universidade : pesquisa, docencia e extensao. 
Atende funcionarios dos campi USP, campo de estagio para alunos das licenciaturas e espago de pesquisa 
permanente sobre a formagao de professores. Possui espa<;:o fisico conhecido como NEA- Nucleo de Estudos 
sobre Educagao de Jovens e Adultos e Formagao Permanente de Professores (Ensino Presencia! e Educagao 
a Distancia). Foi financiado pela FAPESP e mantem projetos da FINEP (PROEDUC). Finalmente, o artigo 
discute a luz dos debates recentes sobre a formagao de professores, como as atividades de estagios 
desenvolvidos neste espago, podem contribuir para as reflexoes sobre forma<;:ao de professores mais bem 
qualificados a partir do estudo te6rico das praticas escolares. 

PALAVRAS-CHAVE: Formagao de Professores; Pratica de Ensino; Estagios Curriculares; ldentidade 
Profissional; Formagao Reflexiva 

0 CONTEXTO NACIONAL DIANTE DAS 
MUDAN<;AS ATUAIS 

Os desafios s6cio-econ6mico-culturais da 
atualidade e, possivelmente, do futuro proximo, 
mostram alguns aspectos que nao podem ser 
ignorados na formagao de professores e na 
formagao de formadores . A organizagao do 
trabalho pedag6gico voltado politicamente para 
ampliagao da cidadania necessita desenvolver 
habilidades de aprendizado continuo, com 
flexibilidade para re-construgoes ou re-
direcionamentos, conforme as exigencias das 
demandas cognitivas, sociais, eticas e culturais. 

Esse desafio exige trabalho cooperative, 
participative e integrador esbogado no projeto 
pedag6gico de formagao de professores de 
qualquer nivel. A velocidade na mudan<;:a dos 
conhecimentos socializados pela 
transnacionalizagao das informagoes mostra como 
e indispensavel aos futuros professores a 
aquisi<;:ao de uma base de conhecimentos 
especificos, assim como exige o desenvolvimento 
ampliado de habilidades de busca e pesquisa das 
informagoes. A educagao escolar requer a 

Professora Doutora da Faculdade de Educa<;ao da 
Universidade de Sao Paulo. 05508-900. Coordenadora 
Cicntilica do NEA (NLJCieo de Estudos sabre Educa<;ao de 
.! ovens c Adultos c Fonna<;ao Permanente de Professores -
Ensino Presencia! e Ed uca<;ao a Distancia) Coordenadora dos 
Estagios Supervisionados do Curso de Pedagogia nos 
componentes curriculares da Habilita<;ao Magisterio desde 
1985 Coordenadora Pedag6gica do PEA (Supletivo Regular de 
I" c 2° graus para funcionarios do campi USP) Assessoria 
Pcdag6gica do Programa de Alfabetiza<;ao Solidaria (Alagoas); 
do Programa de Educa¢ao Fundamental da Cia Nestle e do 
Programa de Eduea<;ao de .!ovens e Adultos do Municipio de 
Cotia-SI' 

aproximagao e estudo integrado de informagoes de 
diferentes areas de conhecimentos e, tambem, o 
desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores 
que possam auxiliar os alunos, na transferencia 
e/ou aplicabilidade dos mesmos em situa<;:6es 
cotidianas. 

Alem dessa formagao prevista nos cursos 
de graduagao, estudos recentes tem destacado a 
importancia da formagao continuada e/ou em 
servi<;:o. Esta, revela-se necessaria num pais do 
tamanho do nosso e com a heterogeneidade 
existente de diferentes tipos e niveis de formagao. 
No entanto, sera preciso ter cuidado de nao se 
copiar a realidade educacional de outros paises, 
conforme consideragoes de Barreto (1996), pois a 
mera transposi<;:ao do modelo de um pais para o 
outro pode, muitas vezes, revelar-se mais como 
um problema do que solu<;:ao. 0 trabalho mais 
integrado entre as diferentes areas de 
conhecimentos e o desenvolvimento de 
habilidades de aprender a aprender, durante a 
formagao, poderiam estar conferindo um estatuto 
epistemol6gico suficiente para compreensao do 
mundo em que vivemos e para suas mudangas 
futuras. Estas teriam como contexto futuro, a 
influencia da pratica diaria na construgao 
identidade profissional, nao se esquecendo das 
perspectivas da globalizagao e das tendencias das 
politicas educacionais homogeneizadoras. 

No entanto, nos cursos de formagao de 
professores, a pratica de ensino sob a modalidade 
de estagio supervisionado ou estagio curricular 
continua desintegrada, com conteudos 
compartimentalizados, aparentando carater 
complementar ao curso, com atividades 
programadas "a priori" de seu desenvolvimento, 
razoes que nao favorecem o conhecimento da 
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real idade escolar e, muito menos, a identidade 
profissional. Estas apresentam-se de forma bem 
diferente de tudo o que se estudou durante a 
forma~ao . 0 espa~o dos estagios, privilegiado pela 
legisla~ao, configura-se como meio de 
aproxima~ao da realidade profissional futura. 

Tem sido consensual nos estudos sabre o 
tema, a necessidade de nao se perderem de vista 
os elementos basicos constitutivos do processo de 
forma~ao dos professores, configurado em um 
perfil de profissional que tenha projetos voltados 
para o desenvolvimento da cidadania que a 
sociedade necessita. Embora com obrigatoriedade 
legal de inclusao na grade curricular das 
licenciaturas, os estagios nao sao contemplados , 
enquanto espa~o no quadro distributive de aulas 
semanais, ocupado apenas com as disciplinas 
te6ricas. Apenas observar e problematizar a 

· pratica dos outros, nos estagios que privilegiam 
observa~ao nao representa, isoladamente, criteria 
de verdade sobre a profissao futura. Os 
professores representam vitimas das politicas 
educacionais de descaso, num pais em que seu 
papel nao tem destaque. Suas abordagens e/ou 
tendencias pedag6gicas refletem duramente essa 
realidade, para nao falar da impossibilidade de 
auto-capacita~ao dos mesmos, por impossibilidade 
economica de adquirir livros, softwares e 
peri6dicos especializados na sua area de 
forma~ao, devido ao baixo salario e a inexistencia 
de carreira 2 

. 

A nova legisla~ao 

educacional (Lei n. 9.394/96) em seu Titulo VI -
Dos Profissionais da Educa~ao poe em evidencia, 
nos artigos 61 a 65, a necessidade de uma 
forma~ao de professores que eleve seus niveis de 
conhecimento para o ensino de 3° grau, que tenha 
como fundamento a associa~ao entre teorias e 
praticas, incluindo-se ai o minimo de trezentas 
horas de pratica de ensino. Gatti (1997) afirma que 
a ideia de se ter como horizonte a forma~ao de 
todos os profissionais de educa~ao em nivel 
superior, inclusive OS professores de 1 a a 4a serie, 
deve ser considerada com seriedade e realizada 
com planejamento continuo e com qualidade, para 
nao ser enclausurada por legisla~oes e normas 
paralisantes. lnfere tambem que se corre o risco de 
repetir os vicios dos esquemas institucionais atuais 
com projetos departamentais ou disciplinares 
distanciados de um projeto pedag6gico-eixo 
basico, sem flexibilidade para as mudan~as. 

2 Ver maiores considerac;:oes em Stela C. Bertholo Piconez. A 
Pn\ti ca de Ensino e o Estag io Supervisionado : a aprox imac;:ao 
da realidade e a prati ca de rctlexao. 9-38. 
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CONSTRUINDO CONHECIMENTOS SOBRE A 
DINAMICA DO MOVIMENTO PRATICA I TEORIA 
I PRATICA 

0 NEA ( Nucleo de Estudos de Educa~ao 
de Jovens e Adultos e Forma~ao Permanente de 
Professores - Ensino Presencia! e Educa~ao a 
Distancia) envolve projetos da Faculdade de 
Educa~ao, ligados a forma~ao de professores, 
concretizado como campo de Pratica de Ensino em 
suas diferentes modalidades ( observa~ao, 

participa~ao , docencia, pesquisa, produ~ao de 
material didatico, presta~ao de servi~os etc)3

. 

Conta com a participa~ao de alguns dos 
professores das Praticas de Ensino das 
Licenciaturas (inclusive da Licenciatura Pedagogia) 
na realiza~ao de parte dos Estagios Curriculares 
das Praticas de Ensino. Representa nova forma de 
utiliza~ao dos saberes, priorizando a integra~ao 

das areas de conhecimento e trabalho na forma~ao 
de professores. Consegue integrar a pesquisa na 
forma~ao e a forma~ao em pesquisa com suas 
reunioes entre as diferentes licenciaturas em torno 
de um projeto coletivo(Suplencia de 1° e 2° graus 
para funcionarios dos campi USP). Esse e o todo 
de sua visao curricu lar (meio articulado e 
intencional de forma~ao de professores), que sob a 
perspectiva de acompanhamento e avalia~ao das 
estagiarios, permite integrar as diferentes 
disciplinas , com objetivos claros e integra~ao de 
conteudos. No dizer de um estagiario da 
Licenciatura em Quimica: 

"os estagios desenvolvidos 
atraves do NEA me proporcionaram 
como resultado a possibilidade de 
criar condir;oes de combinar e 
integrar o essencial da produr;ao 
cientifica em Qufmica, com suas 
multiplas relar;oes com a Didatica, a 
Arte (entendida como pratica 
criadora), as temas das 
humanidades, com as interesses 
dos alunos e as demandas da 
problematica social. Foi importante 
para mim, ter elaborado projetos de 
aula, com orientar;oes pedag6gicas 
sabre a necessidade de trabalhar 
Portugues com Qufmica, com Arte e 
reflexoes sabre a fundamentar;ao 
cientffica qufmica da Etica e 
Convfvio Social, par exemplo, no 
tema Qualidade do Ar. As 
discussoes com meus alunos foram 
mais adiante do que a mera 

NEA- USP tem entre suas atividades atuais. grupos de 
pesquisa sobre alfabetizac;:ao de jovens e adultos. 
ensino/aprendizagem/planejamento/tecnologia 
ensino/material didatico etc. Presta assessoria e consultoria a 
emprcsas e secretarias de educac;:ao da rcde municipal. Produz 
materi al didati co de apoio ao protessor e coordena 
pedagogicamente o programa de a! fabeti zac;iio e de 2" grau para 
fu nc ionari os do campi USP 
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aquis.il;ao dos conceitps f}e 
poluentes, inversao termica,. Qzonio, 
mon6xido de carbona etc. Percebi 
que · para falar em moleculasr, de 
hidrogenio, meus al~nos 

necessitavam, em primeiro J,ugar1 ,de 
revisao do conceito de atomo, nao 
previsto nos manuais · didaticos 
escolares, mas pre-requisito 
importante, para o entendiinento' e 
compreensao do assunto. Produzi 
uma Ficha Tematica sabre o tema e 
pude estar articulando te.cnQiogia 
(no caso tecnologia de Saneqm~·nto 
Ambiental) para discutir · as 
informac;oes veiculadas pelos /ornais 
sabre a medida de qualidade do· qr. 
Aprofundei o debate com os ali.mos 
sobre 0 rodizio de carros fefto . em 
Sao Paulo e pude perceber qufi 'as 
informac;oes te6ricas da .. Ouim,ica 
comec;aram a fazer pat;te. :.das 
opinioes dos alunos, a favor ._ou 
contra .. .Percebi minha tarefa, 
enquanto professor, de estar sendo 
urn articulador e mediador, ·iw 
desafio de motivar e possibilitar a 
participac;ao de todos ... Tive ch-ance 
de sentar com meus colegas ./iJa 
Licenciatura de Geografia e da 
Biologia e articular aprofundamento 
do tema, junto com essas ,a;ef}s' 'die 
conhecimento. Precisei · da 
Matematica, quando os alunos 
quiseram ler tabelas, wMicos e 
esquemas. conteudos .estes 
preliminares que serviram 'de 
pretexto para urn trabalho cc;m/urilo 
multidisciplinar ... E, por fim, me _;>e{Jti 
bern quando pude discutir com ineus 
alunos que a preservac;ao . do meio 
ambiente depende de nossa 
consciencia coletiva e nap 'da 
agressao continuada " (Mauric;io . da 
Silva Morais, estagiario da 
/icenciatura de Quimica, no :zo' grf:w 
modalidade Suplencia!USP, 19,97), 

Atraves desses depoimentps e 'de Iantos 
outros, pode-se observar que as questoes sobre 
ensino envolvem suporte derivado de 
fundamenta~oes da Pedagogia, da Psicologia de 
Aprendizagem, da Filosofia da Educa~ao, da 
Sociologia da Educa~ao, da Didatica, alem dos ja 
especificos das areas de conteudos. Preparar e 
desenvolver concretamente epis6dios-aula; 
organizar condi~6es para que o professor possa 
estar discutindo e estudando, com profundidade e 
maior aproxima~ao da realidade, os 'problemas 
das situa~oes concretas de ensino, tern favorecido 
a tradu~ao do nivel ret6rico em agoes didaticas. 
As atividades de estagio proporcionadas pelos 
projetos do NEA operacionalizam e 

conferem significado a perspectiva construtivista 
de constru~ao de conhecimentos, de 
aprendizagens significativas, sob perspectiva 
multidisciplinar, validas para os professores em 
forma~ao, no entendimento da dinamica entre 
teoria e pratica. 
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A CONCEP<;AO SOBRE PRATICA DE ENSINO 
NA MODALIDADE DE ESTAGIOS 
CURRICULARES: AMPLIANDO A DISCUSSAO E 
A CARGA HORARIA 

Considerando os Estagios Curriculares 
como oportunidade de investiga~ao continuada 
das necessidades e realidades inerentes a 
inicia~ao profissional , e que podemos repensar a 
propria natureza da profissao magisterio. Significa 
repensar os padroes de forma~ao de professores, 
todas as disciplinas que participam dessa 
forma~ao e as defini~oes de cada uma delas para 
elabora~ao de projeto politico-pedag6gico de 
estagio. 0 MEC, na implementa~ao de suas 
politicas tern adotado como criterios, principios de 
flexibilidade e heterogeneidade, o que credencia a 
proposta e a avalia~ao de seu acompanhamento e 
resultados. 

corr 0 intuito de contribuir para a 
continuidade das reflexoes a que colegas e alunos 
do Curso \ie_ Pedagogia da Faculdade de 
Educa~ao tern chegado durante debates, gostaria 
de relembrar resumidamente alguns dos 
questionamentos que temos realizado sobre os 
estagios curriculares. Dentre eles, os seguintes: 

0 coletivo de alunos e professores 
precisa estar envolvido na formula~ao do projeto 
politico-pedag6gico dos cursos, seja Pedagogia 
ou Licenciaturas. E preciso questionar a 
separa~ao das discussoes sobre estagios, mesmo 
ao nivel da reformula~ao de curso ; isto e, 
disciplinas te6ricas das praticas. A melhoria da 
forma~ao para o magisterio . requer 
aprofundamento para o da avalia~ao do curso 
existente, implementa~ao e desenvolvimento de 
novas alternativas. Qualquer medida que tenda a 
reformula~ao nao pode perder de vista que as 
a~oes devem ser · produto de urn projeto, 
construido coletivamente. 

Os Estagios fazem parte do curricula das 
Licenciaturas (inclusive da licenciatura Pedagogia) 
os quais devem ser repensados no ambito delas. 
Em que medida os estagios contribuem para a 
realiza~ao do projeto pedag6gico do curso? Qual 
seu papel no processo de forma~ao profissional? 
Devem possuir carater profissionalizante por 
estarem inseridos na forma~ao em nivel de 3° grau 
ou devem continuar apenas como aproxima~ao de 
realidades escolares? Ou como espa~o com 
fun~ao burocratica de cumprimento de carga 
horaria obrigat6ria? 

Ate que ponto os Estagios devem ampliar 
sua caracteriza~ao politica, epistemol6gica e 
profissional, pois devem ser considerados como 
atividade te6rico-pratica? Por que nao envolvem a 
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totaliza9ao das a96es do curriculo do cursos das 
Licenciaturas? Podem utilizar de forma 
interdisciplinar as tres dimensoes da Universidade: 
pesquisa, ensino e extensao? (Piconez, 1991) 

Sem abordar o tema com a amplitude que 
merece e, muito menos, prover respostas a todas 
as questoes ate entao colocadas, trazemos aqui, 
modesta contribui9ao a continuidade dos debates 
iniciados em 1994, na Faculdade de Educa9ao da 
USP. Ela e fruto da reflexao e da pesquisa dos 
ultimos anos sobre forma9ao de professores e da 
experiencia pessoal na coordena9ao dos estagios 
curriculares. Durante o a no de 1997, participamos 
de comissao que efetuou um mapeamento das 
propostas de estagios da institui9ao e discutiu a 
importancia da se9ao/coordenadoria de estagios. 
Em 1998, outra comissao estuda a amplia9ao da 
carga horaria para 300 horas, distribuidas ao 
Iongo das Licenciaturas. 0 NEA tern contribuido 
como espa9o-campo de estagio a mais de 6 anos. 
Em decorrencia do contexto atual da LOB de 
amplia9ao da carga horaria, sistematizou suas 
atividades para cumprir o papel de inter-rela9ao de 
conteudos das diferentes disciplinas, sob a 
perspectiva de um eixo central. Nessa proposta de 
espa9o para estagios, professores e alunos 
encontram-se envolvidos numa tarefa partilhada. 
Tendo a integra9ao como principia, o NEA 
proporciona aos alunos visao global do papel de 
ensino e fun9ao social da escola, na qual esta 
presente a ideia de multidisciplinaridade. Os 
estagiarios preparam e desenvolvem aulas com 
conhecimentos relatives a escolaridade de 1° e 2° 
graus, em cursos de suplencia regular para jovens 
e adultos, funcionarios dos campi USP. 

Existe a percep9ao de um entendimento 
cada vez maior dos professores que trabalham 
especificamente com os Estagios Curriculares de 
que este nao pode ser responsabilizado, 
isoladamente, pela qualifica9ao profissional do 
aluno. No entanto, nao tern sido reduzidas as 
dificuldades conceituais, tecnicas e burocraticas, 
com que os alunos se defrontam durante o 
desenvolvimento do estagio, tanto no interior do 
proprio curso, com posturas diferenciadas, quanto 
nas escolas de 1° e 2° graus, campos naturais dos 
Estagios. 

Quanto a sua estrutura, podemos 
enumerar dificuldades ligadas ao "campo de 
estagios", por vezes, muito amplo ou muito 
restrito. com incompatibilidade de horarios nas 
disciplinas, objeto de investiga9ao dos alunos 
estagiarios. As expectativas dos estagiarios sao 
heterogeneas e imediatistas sobre o exercicio da 
docencia, nem sempre autorizada pelas escolas, 
quando nao restritas a uma visao tecnicista, 
reduzida apenas as questoes metodologicas. 

Os coordenadores dos campos de 
estagio, professores delegados, coordenadores 
pedagogicos, assistentes de dire9ao, diretores a 
ate secretaries, possuem as mesmas visoes 

~ 

tradicio~ais sobre os estagios e fazem exigencias, 
como apresenta9ao de urn projeto, no primeiro dia 
ou mesmo antes de entrar na escola. So assinam 
a ficha "de controle de frequencia, se os alunos 
estiverem dentro da sala de aula, tambem 
demonstram pouco interesse quanto aos projetos 
dos estagiarios. Por outro lado, turmas numerosas 
impedenj• um trabalho de orienta9ao adequado e 
nem sempre a unidade escolar possui um servi9o 
de coordena9ao de estagios, sem esquecer a 
sobrecarga que uma supervisao de estagios 
adequada requer tambem por parte dos 
professores da rede de ensino, escolas-campo de 
estagios. 0 deslocamento dessa responsabilidade 
para as escolas acaba transformando-se em 
papelada burocratica e regras padronizadas 
impedindo o desenvolvimento dos projetos dos 
estagiarios. Como exemplo, destacamos a 
exigencia por parte da dire9ao das escolas 
publicas, de legitimar a frequencia dos estagiarios 
apenas para as atividades de observa9ao de sala 
de aula. Se o estagiario precisar coletar dados na 
secretaria da escola, entrevistar professores, 
alunos, realizar atividades extraclasse, entre 
outras atividades previstas nos seus projetos de 
investiga9ao, nao pode conta-las como horas 
efetivas de esta9ios pela recusa da escola em 
reconhecer nelas horas de estagio. 

. Quanto a ~erspectiva de objetivos -do 
estagios, algumas questoes necessitam ser 
aclaradas coletivamente pelo conjunto de 
professores do curso que participam da forma9ao 
dos estagiarios. As concep96es sobre os objetivos 
dos estagios sao diversificadas entre professores 
de um mesmo curso. Considerado importante para 
todos, para a rela9ao teoria/pratica e observa9ao 
da realidade, nem sempre dispoem de projeto 
pedagogico de estagios, referendal bibliografico, 
cronograma de atividades, avalia9ao e atividades 
de recupera9ao. Para muitos, os objetivos 
restringem-se a essa importancia e ao 
cumprimento de carga horaria prevista pela 
legisla9ao, sem qualquer orienta9ao de 
encaminhamento de projetos ou de escolas. Nao 
ha previsao de retorno das observa96es dos 
estagios, discussoes em grupo e montagem de 
projetos multidisciplinares. 

A amplia9ao da carga horaria nao representa 
dificuldade para os alunos estagiarios, se os 
objetivos dos estagios sao claros e atrelados a um 
projeto coletivo que favore9a a compreensao da 
realidade escolar, desenvolva habilidades 
inseridas na competencia tecnica inerente a 
profissao magisterio, teoricamente fundamentada , 
e, contemplada de forma mais global, quando se 
preenchem as tres dimensoes da propria 
universidade : a docencia, a pesquisa e a 
presta9ao de servi9os/extensao de 
conhecimentos. Um projeto integrado de estagios 
pode ser planejado tendo a Estrutura e 
Funcionamento de Ensino, em parceria com a 
Didatica, o grande eixo articulador dos projetos, 
que utilizam os fundamentos psicologicos, 
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sociol6gicos, filos6ficos e pedag6gicos como 
suportes para o conhecimento e desenvolvimento 
dos componentes especificos de cada disciplina. 
E por essa razao que se pode entender a 
graduac;ao como resultado de uma ac;ao coletiva 
entre os professores do curso, que, 
gradativamente, vao destacando prioridades, 
nacessarias a formac;ao profissional dos alunos, 
graduadas em niveis e profundidades cada vez 
mais complexes. Os estagios, dessa forma, 
podem ser introduzidos desde os semestres 
iniciais dos cursos, exercitando os alunos no 
desenvolvimento do pensamento critico-reflexivo, 
sabre a realidade da profissao, que tern como uma 
das etapas, a construc;ao das bases te6rico
metodol6gicas sabre a ac;ao docente, nao 
necessariamente, etapa final e terminal. A auto
capacitac;ao e formac;ao continuada nao pode ser 
considerada como algo que deva acontecer 
depois de terminado o curso. Sao habilidades que 
podem e devem ser desenvolvidas na construc;ao 
paulatina e permanente dos saberes sabre a 
profissao do magisterio, com a possibilidade de 
acompanhamento e intercambio de um grupo 
razoavel de professores, cuja tarefa e 
sistematizar todo esse conhecimento. 

CONSTRUINDO 
PROFISSIONAL: 
ESTAGIOS 

A IDENTIDADE 
A CONTRIBUICAO DOS 

Esta construc;ao foi sendo realizada a partir 
da coordenac;ao/orientac;ao dos projetos de 
estagios que realizamos desde 1985, no curso de 
Pedagogia da FEUSP e das avaliac;oes 
sistematicas realizadas pelos estagiarios. Apesar 
de modesto, 0 estudo aponta para um conjunto de 
considerac;oes que precisam ser discutidas 
coletivamente pelos professores responsaveis 
pelos cursos da instituic;ao formadora. A 
departamentalizac;ao das faculdades e a pratica 
de nomeac;ao de comissoes de discussao nao sao 
suficientes para que alcancemos sem dificuldades 
as respostas que essas considerac;oes merecem. 

Qual o conteudo dos Estagios? Qual o corpo 
de conhecimentos especificos? Como superar a 
expectativa tecnicista dos alunos e dos 
professores das escolas-campo? 

Como alterar a forma como se produz o 
conhecimento nos cursos de formac;ao de 
professores? Pela pesquisa? Pelo trabalho 
multidisciplinar? Pelo trabalho docente na sala de 
aula de 1° e 2° graus? 

Como ampliar a caracterizac;ao politica, 
epistemol6gica e profissional dos Estagios, 
modalidade de Pratica de Ensino escolhida pela 
legislac;ao? Os Estagios, da forma como tern sido 
desenvolvidos apenas aproximam os alunos de 
uma realidade da educac;ao escolar? 
(Piconez, 1991 ). Representam um momenta 
preparador da praxis? (Pimenta, 1993). Podem ser 
planejados para ter identidade profissionalizante 
quando considerados atividades te6rico-praticas 
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envolvendo a totalidade das ac;oes e estudos do 
curricula do curso? 

Como torna-los possibilidade de investigac;ao 
sistematica da pratica pedag6gica cotidiana nas 
escolas de 1° e 2° graus? 

Sugerimos, como Freitas (1993) e tantos 
outros estudos como os de Candau (1983, 1990, 
1997); Pi menta (1993); Favero (1984, 1992), 
Cunha (1989) e Ludke (1983, 1988, 1993), que 
uma contribuic;ao poderia estar na discussao de 
certos termos conceptuais sabre Estagio e outra 
na revisao de sua dimensao operacional ou 
organizacional (Mediano et al, 1984; Fazenda, 
1988; Andree Fazenda, 1991; Piconez et al, 1991; 
1995;1998). Com relac;ao as formas de 
organizac;ao curricular e tipologia de 
conhecimentos envolvidos, os estudos de 
Bernstein (1988) tern contribuido para elucidar a 
hierarquizac;ao das relac;6es internas e externas 
existentes no processo de construc;ao de 
conhecimentos, nem sempre valorizando os 
saberes dos alunos-estagiarios (sensa comum 
vivido pela escolarizac;ao anterior e pelo 
cotidiano). E~pllcila a ideia de curriculo-integrac;ao 
que conduz {a um ensino de extensao, reduz a 
distancia entre- as disciplinas e advoga a tarefa 
educativa cooperativa, integradora e 
compartilhada. 

As orientac;6es bastante diferenciadas 
recebidas pelos estagiarios tern prejudicado o 
desenvolvimento da experiencia e solicitam com 
frequencia um projeto clara com as varias 
dimensoes (politica, epistemol6gica e profissional) 
contempladas na tarefa de construc;ao coletiva dos 
projetos de estagios. Explicitar alguns aspectos da 
dimensao organizacional dos estagios, atendendo 
solicitac;oes dos alunos, apesar de relevante, e 
insuficiente como projeto pedag6gico coletivo. A 
trajet6ria escolar e parte do desenvolvimento da 
dimensao profissional , assim como a aproximac;ao 
da realidade atraves dos estagios, ate o inicio da 
profissao nas escolas. A experiencia , um dos 
palos da formac;ao aparece de forma marcante 
entre os estagiarios, no caso da Pedagogia, que 
fizeram a habilitac;ao magisterio em nivel de 2° 
grau e que continuam trabalhando na area da 
educac;ao escolar. Os estagiarios do curso da 
Pedagogia, que fizeram colegial academico, 
conhecido como lnciso Ill com fins de preparac;ao 
para os vestibulares , sentem a falta dessa 
formac;ao, do contato com as crianc;as, do 
conhecimento das escolas etc e acreditam serem 
mais timidos e inseguros em estagios de 
docencia. 

Parece fora de duvida, a importancia da 
experiencia sabre a profissao que pode ser 
contemplada atraves da pratica de ensino ( nao 
seria essa uma das raz6es da escolha, pela 
legislac;ao, dos estagios curriculares e/ou 
supervisionados); a propria exposic;ao a 
escolarizac;ao anterior vai construindo um 
repert6rio de acertos e erros que pode servir de 
referendal pessoalmente testado (conhecimento 
tacito) durante a vida escolar. A experiencia se 
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cristaliza na formagao de qualquer pessoa e os 
saberes docentes vao sendo construidos mais a 
partir do que foi construido sobre a profissao que 
dos conhecimentos descontextualizados (da 
realidade educacional) dos curses de formagao. A 
integrac;:ao entre os dois poles: forma~ao e 
experi{mcia pode apresentar dinamica mais 
significativa e proxima da construgao da 
identidade profissional, quando 0 planejamento e 
coletivo, com o planejamento de ag6es 
integradoras entre todos os componentes 
curriculares dos curses. 

As considerag6es efetuadas permitem refletir 
e rever, de modo geral (conceitual e 
organizacional) a importancia da ampliagao do 
debate outras quest6es, tais como: 

1. Revisao conceitual da pratica de ensino 
na modalidade estagios curriculares 

0 que e Estagio Supervisionado? Pratica de 
En sino? Estagio Curricular? 

Que compreensao tern os alunos sobre 
Metodologia de Ensino? Articulagao 
teoria/pratica? Pratica de Ensino? 

Estagio Supervisionado e o mesmo que 
Estagio Curricular? 

Qual a diferenga entre pratica/pratica de 
ensino/trabalho docente/trabalho pedagogico? 

0 que significa supervisao de estagios? 
Quais suas modalidades? 

0 Estagio Curricular Supervisionado possui 
fases distintas pela legislagao? Quais 
conteudos fazem parte dele e das fases de 
observagao, participagao e regencia? 

E o Estagio Curricular extraclasse? e o 
Estagio extracurricular? Oevem ser 
aproveitados no total da carga horaria dos 
estagios do curse? 

A proposta de agao integradora, com a 
fin9lidade de rever e tomar posigao quanta as 
terminologias e estrategias de agao 
(modalidades), requer duas etapas. A primeira, 
entre os professores do curse e a segunda, 
socializando para os alunos atraves de debates 
e/ou registros elaborados pelos professores. 

2. Revisao Conceitual de Supervisao 
(orientac;:ao/coordenac;:ao) de Estagios 

Quais as fungoes da Coordenadoria de 
Estagios? ou do Setor de Estagios? 

Sera necessaria discutir quais os objetivos 
da supervisao de estagios, quais suas 
modalidades e quais suas fungoes. Cabe 
perguntar: quem deve orientar os estagios; 
quando orientar; numero de alunos; horario 
curricular ou extracurricular etc. Tambem e.predso 
refletir sobre a avaliac;:ao (.tipos, formas, 
integrac;:ao, Trabalho de final de curse etc) e sobre 
os aspectos legais de arquivamento, 
cadastramento das escolas, interac;:ao com os 
campos de estagio, expedic;:ao de certificados de 
conclusao, socializac;:ao dos estagios etc. 

Como proposta de ac;:ao integradora, existe a 
ideia de encontros com escolas hospedeiras 
(escolas-campo de estagios) , Oelegadas de 
Ensino, professores de 1° e 2° graus; intercambio 
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de projetos; levantamento de atividades coletivas, 
etc. atividades que f;:~cilitariam a elaborac;:ao de urn 
Manual de Orientagao para os estagiarios e 
escolas hospedeiras contendo a sintese de 
procedimentos para atendimento e 
desenvolvimento dos estagios. 0 manual poderia 
contemplar, entre outros itens: 

I - Estagio. Conceituac;:ao. Referendal 
Teorico. 

II - Tipos de Estagio; 
Ill- Onde Estagiar; 
IV- Quando Estagiar. 
V - Legislac;:ao Pertinente(Portaria MEG 

399/89 e LOB 9394/96 -Titulo VI Art.65. LOB)) 4 

1. Estagios Curriculares; 
2. Estagios Extracurriculares (integrac;:ao 

com GlEE); 
3. Bolsa de lniciac;:ao Cientifica; 
4. Participac;:ao em projetos dos 

laboratories e/ou nucleos de estudo; 
5. Programa de Educac;:ao de Adultos da 

FE - Parecer GEE 194 7/91; 
6. Escola de Aplicac;:ao da FE (Ensino 

regular de 1° e~~graus); 
7. Outros. 

VI ( Coordenac;:ao . do Estagio 
Supervisionado;-

VII - Campos de Estagio: 
1. Listagem com enderec;:o das escolas 

estaduais e municipals; 
2. Listagem de empresas interessadas no 

trabalho com Educac;:ao Escolar; 
3. Estagios Remuner;:~dos (Bolsa-

Trabalho COSEAS/ Bolsa Reitoria/ Bolsa de 
lnidagao Cientifica/ CIEE/Convenios com SE e 
outros; 

VIII - Projeto(s) Pedagogicos(s) do Curse de 
Pedagogia e demais Licenciaturas: 

1. Objetivos; 
2. Realidade Cotidiana da Educac;:ao 

Escolar : aspectos para observac;:ao e analise; 
3. Projeto de lnvestigac;:ao; 
4. Relatorio Final e Criterios de Avaliac;:ao; 
5. Referendal Bibliografico para as 

seguintes fases: 
a. observac;:ao e coleta de dados; 
b. espedfico de cada area, disciplina ou 

nucleo tematico; 
c. documentos oficiais sobre a escola de 

1 o e 2° graus (guias curriculares, legislac;:ao, 
propostas, oficinas e outros) . 

Urn questionamento relevante parece ser o 
que trata da forma como a Universidade vern 
produzindo seu conhecimento. Os Estagios nao 
podem acontecer apos a teoria, nos semestres 
terminals do curse. A dissociac;:ao da teoria/pratica 
tern gerado a pseudo ideia ou expectativa nos 
alunos de que os Estagios representam o 
"memento da pratica". Por nao dar conta da 
complexidade que o envolvem, na interac;:ao 

4Portaria MEC 399/89 - concessilo de registro protissional 
estabelecendo as disciplinas nas quais os alunos deverao 
realizar a Pn\tica de Ensino e os Est<\gios 
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teoria/pratica, tem sido reservado a eles um plano 
secundario e desacreditado. Representam uma 
atividade menor no conjunto das disciplinas ditas 
"te6ricas"e, portanto, precisam ser repensados por 
todos os professores e alunos do curso. A imersao 
na realidade da profissao, a identificagao das 
dificuldades existentes na pratica da sala de aula, 
a compreensao dos limites do trabalho pedag6gico 
sobre a transformagao dos alunos e a 
provisoriedade dos conhecimentos podem ser 
contemplados atraves dos Estagios . Vivenciar o 
movimento da dinamica pratica/teoria/pratica 
supera a expectativa de apenas aprender a dar 
aulas. Os estagios contemplam a perspectiva de 
totalizagao das relagoes que ocorrem na 
educagao escolar, tendo o trabalho pedag6gico 
como eixo-articulador e fonte de conhecimento 
sobre a profissao magisterio e seu contexte 
educacional publico de 1° e 2° graus" 

Os Estagios, compreendidos como atividade 
te6rico-pratica, em constante processo de agao
reflexao, representam fonte inspiradora da selegao 
dos conteudos das disciplinas de formagao do 
professor. Potencialmente, podem gefar estudos 
multidisciplinares e problemas sign

1
ificativos de 

pesquisa. E precise observar corim-/afirmou 
Saviani (1984) que "poderiamos detectar questoes 
que precisam ser resolvidas no ambito da pratica 
social e, em consequencia, que conhecimentos e 
necessaria dominar". Nesse sentido, o trabalho 
com estagios curriculares desenvolvidos no NEA, 
da Faculdade de Educagao tem permitido maior 
articulagao das diferentes dimensoes do pmcesso 
de formagao, tendo na pesquisa e investigagao da 
realidade educacional, um meio de participar 
concretamente da produgao de conhecimentos 
te6rico-praticos e, ainda mais, de processes de 
intervengao para renovagao das pr6prias praticas 
e anuncios de novas alternativas. 

NEA - UM NUCLEO ARTICULADOR DE 
ESTAGIOS COMBINANDO FORMACAO E 
EXPERIENCIA (A EXPERIENCIA DA FEUSP) 

Breve Hist6rico 

Em 1987, ln!Ciamos um projeto de 
alfabetizagao de adultos nos canteiros de obras da 
Prefeitura da Cidade Universitaria da USP, com 
estagiarios do curso de Pedagogia, interessados 
em vivenciar esse processo. 0 espirito do projeto 
tinha no seu interior a intengao de produzir 
pesquisa e, portanto, conhecimento, nao 
necessariamente atraves das disciplinas 
compartimentalizadas do curso. Esbogava-se ai a 
Pedagogia de Projetos, tendo como cenario, a 
discussao sobre as atividades de extensao, as 
fungoes da universidade na produgao de 
conhecimentos e as expectativas preconceituosas 
dos estagiarios sobre o fazer pedag6gico. Foi 
muito importante e abrangente a realidade criada, 
estagiarios vivenciarem a dinamica 
pratica/teoria/pratica, atraves do .trabalho 
pedag6gico, o que acabou respondendo aos novos 
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desafios. 0 maior deles foi a possibilidade de 
construgao de conhecimento novo sobre a 
educagao escolar e a profissao do magisterio a luz 
das experiencias em sala de aula e nao somente 
sob a perspectiva de teorias e teorias veiculadas 
no curso de formagao" 

0 inicio contou com uma sala de 40 
alunos em nivel de alfabetizagao, na sala do 
Prefeito da Cidade Universitaria, o qual apoiou o 
projeto desde o inicio. 0 material existente para 
adultos constava de uma colegao de livros 
publicados pela extinta Fundagao Educar, videos e 
livros do jornal do Telecurso (Fundagao Bradesco 
e Fundagao Roberto Marinho). Nenhum dos 
materiais foi elaborado para contextos de 
alfabetizagao inicial. Desencadeamos o estudo, a 
analise e a produgao de material didatico para o 
trabalho especifico com alfabetizagao de adultos. A 
inspiragao matricial foi e continua sendo, derivada 
das ideias de Paulo Freire. Os contextos geradores 
nao apareceram em torno de palavras como tijolo, 
panela, vida dura ou de um bebe babando e 
bebendo tudo. A queda do muro de Berlim, a 
guerra do Golfo, a figura de Sadam Hussein, o 
impeachment de Collar, o plebiscita, introdugao da 
urna eletronica nas eleigoes, Hollywood, arte e 
debates sobre globalizagao e qualidade total, 
foram os contextos geradores da relagao dial6gica 
ideal entre professor e alunos... Hoje somos 45 
salas de aula , com 1° e 2° graus (modalidade 
suplencia regular, com ensino presencia!). 

A ORGANIZA<;AO DOS ESTAGIOS 
CURRICULARES/NEA 

Parte dos Estagios Curriculares das 
Licenciaturas podem ser realizados no Programa 
de Educagao de Adultos (funcionarios do campus 
USP). 0 horario viavel para alunos e professores 
foi aquele do intervale da aulas do periodo da tarde 
para as aulas do periodo noturno, isto e, das 
17h50 as 19h30. Os estagiarios podem participar 
diariamente de segunda a sexta-feira, durante 200 
dias letivos, alem da atividades de planejamento 
anterior ao inicio do periodo letivo, realizado 
geralmente durante duas semanas de 
janeiro/fevereiro e no final de julho. 

Todos os estagiarios sao orientados para 
conhecer a realidade educacional de outros niveis 
de escolaridade (ensino regular de 1° e 2° graus, 
habilitagao magisterio, educagao infantil, educagao 
especial). Cada aluno ou grupo de ate cinco alunos 
elaboram um projeto de investigagao para um ano 
, que sera socializado semestralmente entre todos, 
durante as reunioes de trabalho pedag6gico e 
transformado em Trabalho de Final de Curso, no 
curso de Pedagogia. Nas demais Licenciaturas, e 
elaborado um relat6rio final de estagios com a 
orientagao dos professores especificos. Esses 
trabalhos sao socializados entre os estagiarios do 
ano em questao, ao termino do curso. Eles 
apresentam como resultado, o registro da 
apropriagao, no processo de formagao ao 
magisterio, dos principios te6ricos e metodol6gicos 
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que permitem compreender sua pratica 
pedag6gica, a fun9ao social da educa9ao escolar e 
a identidade profissional . Os registros sao 
fundamentais, pois expressam todo trabalho de 
reflexao e cria9ao, principalmente sobre as 
rela96es da educa9ao escolar com as questoes de 
cidadania e exigencias da sociedade. Escapam 
desses registros a aliena9ao repetitiva de 
reprodu9ao de a96es fragmentadas, tecnicistas ou 
pragmatistas. 

0 desenvolvimento do trabalho e as 
analises e discussoes realizadas sobre a realidade 
da educa9ao escolar de 1° e 2° graus ( 
planejamento, sele9ao de conteudos, prepara9ao 
de material didatico especifico, avalia9ao dos 
desempenhos dos alunos, dos professores
estagiarios e da a9ao pedag6gica, as questoes 
burocraticas e administrativas (exigencias de uma 
secretaria escolar com registro de notas, prontuario 
e laudas dos alunos, conselho de classe, conselho 
de escola, visitas dos supervisores, registros em 
diarios de classe, elabora9ao de planejamentos 
etc) colocam as rela96es teoria e pr~ca com 
perspectivas diferenciadas daquelas veiculadas 
pelas disciplinas te6ricas ... ~al fato ~pha a 
necess1dade nos estag1anos. de 1·e1turas 
complementares ao curso, que ultrapassam a mera 
observa9ao em sala de aula, tornando o trabalho 
pedagogico fonte de conhecimento. 

As atividades oferecidas pelo trabalho 
podem ser evidenciadas, em seu conjunto, por 
uma diversidade de praticas dependentes dos 
projetos de investiga9ao (olhar epistemologico e 
nao mera atitude contemplativa) de cada estagiario 
ou grupo de estagiarios, bem como de suas 
disponibilidades. Para ilustrar, os alunos das 
licenciaturas do periodo noturno tem maior indice 
de freqOencia ao projeto, pois sao alunos 
trabalhadores, com pouca disponibilidade para 
realizar seus estagios. Entre o rol de atividades 
previstas, podemos destacar: 
o Participa9ao nas atividades de planejamento 

(fevereiro e final de julho) ; 
o Participac;ao nos HTPs Semanais ( Horarios de 

Trabalho Pedag6gico); 
o Docencia Programada (aulas em salas de 1° e 

2° graus); 
o Plantao de Duvidas ou minicursos para 

professores-estagiarios nas disciplinas; 
especificas) - possibilidades de realizac;ao aos 
sabados ou paralelos aos horarios de aula; 

o Produc;ao de material didatico (Sistema 
Transversal de Ensino-Aprendizagem) como as 
Fichas Tematicas dos projetos-aula, 
hemeroteca de textos especificos, Fichas de 
Alfabetizac;ao, bateria de exercicios etc); 

o Participa9ao nas teorizac;oes do mes 
envolvendo todos os estagiarios (auditorio, 
mesa-redonda, debates, palestras de 
professores convidados etc); 

o Elaborac;ao de Relat6rio de Final de Curso ou 
dos Estagios; 

o Banco de Dados ( elaborac;ao de levantamento 
bibliografico especifico, resenhas, Internet, etc) ; • 
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o Participa9ao dos eventos do NEA ( Feira de 
Conhecimentos, Debates Culturais, minicursos 
para professores da rede publica municipal e 
estadual, etc); 

0 Participa9ao nos grupos de pesquisa dos 
professores-estagiarios (revisao da literatura, 
discussoes sobre dados coletados, tabulac;ao 
de dados, elaborac;ao de resumos, relatorios) 

A participac;ao em todas as atividades 
confere ao estagiario a possibilidade de efetuar 
150 horas/semestre. 0 controle e inserc;ao dos 
estagiarios sao realizados por coordenadores
pedag6gicos auxiliares, pertencentes ao NEA, com 
boletins de freqi.iencia supervisionados pela 
Coordenac;ao Geral e pelos professores das 
disciplinas especificas das licenciaturas. Estes sao 
convidados a participar efetivamente do projeto , 
conforme previsao das atividades em calendario 
letivo proprio. E interessante a participac;ao de 
todos os professores, na plenaria final de 
socializac;ao das experiencias dos estagios, com 
apresentac;ao dos relat6rios, paineis e debates. 

MAIS AL}'UMAS CONSIDERA<;OES 

0 contexto das pesquisas sobre a pratica 
de ensino anunciam novas reflexoes sobre a 
formac;ao de professores. 0 debate sobre 
formac;ao de professores vem sendo polarizado 
com estudos e ideias relevantes sobre a vida 
deles (Novoa, 1992) e tem colocado a pratica 
docente e a sua historia como objeto de analise. 
Como abordagem metodologica de pesquisa, 
encerram possibilidades de se produzirem 
conhecimentos sobre o perfil identitario dos 
professores e de analise das variaveis que fazem 
parte da constru9ao, fornecendo pistas para que 
possamos repensar a formac;ao inicial e a 
formac;ao continuada, dando pistas para um 
melhor conhecimento da natureza do processo de 
ensino. As visoes identificadas pelos estudos de 
Elliot (1993) para compreendermos a formac;ao de 
professores, ressaltam, de certa maneira, a 
importancia da compreensao situacional em que a 
pratica e fundamentada pelas percepc;oes 
individuais dos professores, assinalando que a 
atividade do professor constitui o que poderia ser 
caracterizado como "ciencia da pratica"(p.18) e um 
trabalho de qualidade pode ter como indicador de 
desempenho o que pode ser construido a partir da 
reflexao do professor sobre suas praticas 
pedag6gicas(p.4). Destaca em seu paradigma de 
ciencia da pratica, a atuac;ao do professor 
pesquisador, reflexive e com liberdade para tomar 
suas decisoes, sempre inteligentes, a partir das 
situac;oes particulares, complexas e derivadas da 
propria pratica. 

A partir dessas perspectivas, os Estagios 
Curriculares, desenvolvidos ao Iongo dos cursos 
de formac;ao de professores, podem aprofundar e 
apresentar, com auxilio da disciplina . Estrutura e 
Funcionamento do Ensino e junto com a disciplina 
Didatica, o verdadeiro tripe de aproximac;ao e 
reflexao sobre a profissao magisterio e seus 
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desafios. Apontamos como relevante, ainda no 
processo de formagao, a possibilidade de se 
aprofundar, de forma permanente e progressiva, 
em niveis diferenciados, a exemplo do que nos 
revela os estudos de Zeichner e Liston (1993, 
p.139) as quest6es de ensino em seus contextos 
tecnicos, institucionais, situacionais e eticos. Os 
estagiarios, vivenciando situag6es problematicas 
nas praticas pedag6gicas e dirigidas por esses 
niveis de reflexao, podem mais claramente , 
efetivar mudangas em seus niveis de agao. Ha 
todo urn conjunto de professores, nos cursos de 
formagao de professores ( Didatica + Estrutura e 
Funcionamento de Ensino + Estagios Curriculares) 
que pode proporcionar e identificar atividades que 
possam ser vividas pelos estagiarios, sob a 
perspectiva de investigagao-agao as quais podem 
ser fundamentadas pelos demais professores 
(Psicologia da Educagao + Sociologia da 
Educagao + Filosofia da Educagao + Hist6ria da 
Educagao = Metodologias Especificas). 

Elliot prop6e maior clareza quanta aos 
conceitos de reflexao e tipos que estao sendo 
utilizados na formagao do professor, na 
perspectiva mesma de formar o professor-reflexivo 
(teoria introduzida por Donald Schon), com 
possibilidades de integragao entre a dimensao 
profissional, por um lado, e a dimensao pessoal, 
por outro, variavel importante, na identificagao 
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profissional. A preparagao dos professores precisa 
de seus contextos reais, para que possa favorecer 
o desenvolvimento de habil idades, conhecimentos 
e valores necessaries a profissao magisterio. Urge 
repensar o contexto da ret6rica, ou do discurso 
te6rico, preponderante, nos cursos de formagao 
de professores, desarticulados, como estao da 
pratica educacional. E tern toda razao, a afirmagao 
de Perrenoud (1993, p.41 ), de que o "habitus e a 
gramatica geradora da pratica", ao referir-se aos 
esquemas de agao, percepgao, avaliagao e 
pensamento pertinentes a realidade da pratica 
pedag6gica. Para o autor, as microdecis6es dos 
professores organizam o trabalho pedag6gico a 
partir de realidades improvisadas, aut6nomas e 
muitas vezes ingenuas. Na clareza das 
contribuig6es de Perrenoud, o espago destinado a 
aproximagao da pratica e da realidade escolar, 
vivenciada pelos futuros professores, em qualquer 
dos niveis de escolaridade ou do campo 
epistemol6gico em que se insere a profissao, pode 
contribuir para uma formagao de professores 
constantemente preocupados em produzir o saber 
cientifico, valido para a construgao de uma 
educagao escolar mais bern qualificada. 
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