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O PROFESSOR E A CONSTRUQAO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL 

RESUMO 

Este artigo objetiva apresentar um estudo acerca da construgao da identidade 
profissional de alunos/professores do PROESF a partir da reflexao do processo de 
ensino-aprendizagem e da experimentagao cotidiana do trabalho. A analise dos 
depoimentos coletados no decorrer do Programa permitiu observar as mudangas 
ocorridas na pratica pedagogica, ou seja, as transformagoes significativas em suas 
atuagoes como profissionais da Educagao. As reflexoes decorrentes permitiram analisar 
tambem a contribuigao do PROESF para a formagao profissional. 

PALAVRAS-CHAVES: Formagao docente, identidade profissional, Diversidade 

cultural. 

INTRODUQAO 

Este artigo objetiva responder a uma indagagao basica do processo 

formative dos professores em agao; o processo de repensar a pratica pedagogica. 

Entendemos que o processo formative e complexo e multiplo, no entanto, nao 

temos a intengao de criar modelos de praticas de formagao, porque acreditamos 

que formar professores nao e a unica maneira de transformar a educagao. Nao 

podemos nos limitar as instrugoes formadoras, pois entendemos que a mudanga 

pedagogica esta diretamente ligada as questoes filosoficas e nao apenas as 

alteragoes de estrategias didaticas. 

Pensando nessa questao, a Unicamp criou o Programa Especial de 

Professores em Exerclcio na Rede Municipal dos Municipios da Regiao 

Metropolitana de Campinas - PROESF (2001-2008); considerado o projeto de 

formagao de professores de maior alcance social da universidade. Esse Programa 

foi o resultado das preocupagoes pollticas, sociais e educacionais da Faculdade 

de Educagao e da Universidade Estadual de Campinas como um todo. Ele 

representou a concretizagao de uma das lutas que a Faculdade empreendeu em 

prol da melhoria da qualidade da educagao publica e da formagao dos 

professores. 
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For outro lado, o Programa foi resultado, tambem, da sensibilidade dos 

municipios da Regiao Metropolitana de Campinas (RMC) que aderiram a 
•j 

proposta , preocupados em oferecer a seus professores uma melhor formagao 

docente. 

Segundo os autores Pereira, Leite e Soligo (2003)2, o PROESF se compos 

de 03 grandes dimensoes: 1a. Curso de Especializagao para a formagao de 

Assistentes Pedagogicas (APS) que desempenharam no curso a fungao de 

docentes sob a orientagao e supervisao dos professores da Faculdade de 

Educagao da Unicamp; 2a Curso de Pedagogia para a formagao dos 

alunos/professores dos municipios consorciados e, 3a. organizapao de nucleos de 

Formagao Continuada para Professores em exercicio em cada urn dos 

Municipios. 

A organizapao da proposta, bem corno sua articulagao politica, iniciou-se 

no ano de 2001 e esteve a cargo de urn colegiado composto por representantes 

da Pro-Reitoria de Graduagao de Professores da Faculdade de Educagao e de 

Secretarios de Educagao de 18 municipios que compoem a RMC. 

As decisoes politicas e de encaminhamentos foram discutidas e decididas 

em urn Forum composto pelos Secretarios de Educagao e Professores da 

Faculdade de Educagao em reunioes periodicas. Este Forum se reunia 

semestralmente para tragar as continuas diretrizes do projeto, num sentido dado 

por todos, de que a questao da comunidade mais ampla e uma preocupagao tanto 

da instituigao universidade como das comunidades. 

Alem disso, as discussoes para a organizagao do Programa levaram em 

conta que as especificidades dos problemas locals, passavam pela necessidade 

de pensa-los de forma global. Neste particular, a questao da melhor formagao de 

professores e urn problems de todos (LLVADOR, 1998). 

A principio, a proposigao era a de apenas urn Curso de Pedagogia 

destinado a professores da Educagao Infantil e das series iniciais do Ensino 

' Municipios que fazem parte da RMC e que firmaratn convenio com a UNICAMP: Americana, Amparo, 
Artur Nogueira, Campinas, Holambra, Hortolandia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariuna, Monte Mor, Nova 
Odessa, Paulinia, Piracicaba, Santa Barbara D'Oeste, Santo Antonio de Posse, Sumard, Valinhos, Vinhedo. 

2 Toda a apresentaqSo da estrutura do PROESF teve como referencial basico o artigo de Pereira, Leite e 
Soligo (2003). 
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Fundamental das Redes Municipals, motivadas pelas mudanpas instituidas pela 

LDB (9394/96) e sua determinapao de formagao superior para professores das 

series iniciais do ensino fundamental, no prazo de dez (10) anos. 

Assim, foi proposto e aceito pelos organizadores, que o projeto nao deveria 

contemplar apenas a oferta de urn Curso de Pedagogia, mas ser urn Programa 

para a Regiao, em favor de urn projeto de amplo alcance para a efetivagao da 

melhoria da qualidade da educagao. O Programa foi estruturado para oferecer 

aos municipios a possibilidade de a partir do curso de formagao inicial, dar 

estruturas de atendimentos de educagao continuada aos seus professores por 

meio da criagao dos Nucleos de Formagao Continuada (PEREIRA, LEITE e 

SOLIGO, 2003). 

Outra dimensao que compos o carater inovador do projeto foi a de oferecer 

uma preparagao, em forma de Curso de Especializagao, para Assistentes 

Pedagogicas (APS) que desenvolveriam a pratica pedagogica no Curso de 

Pedagogia, sob a supervisao do corpo docente da Faculdade de Educagao. 

As proposigoes para o Programa foram discutidas durante urn ano e meio e 

foram fruto de urn processo de reflexao e critica entre diferentes concepgoes de 

formagao docente, para as quais contribuiram a produgao academica da 

Faculdade de Educagao, as experiencias no Curso de Pedagogia "regular", as 

politicas educativas e de integragao da Pro-Reitoria de Graduagao e a analise de 

experiencias inovadoras de outras instituigoes de ensino superior. 

No bojo do PROESF, o Curso de Pedagogia - nosso objeto de estudo - foi 

planejado, organizado e desenvolvido na forma de colaboragao entre a Unicamp e 

as Secretarias de Educagao Municipal dos municipios consorciados. A 

organizagao da proposta do Curso, bem como sua articulagao politica esteve, e 

ainda esta, a cargo de urn colegiado composto por representantes da Pro-Reitoria 

de Graduagao, de professores da Faculdade de Educagao da Unicamp e dos 

Secretaries Municipals de Educagao destes municipios. 

Uma importante caracteristica deste Curso foi a de oferecer a formagao 

pedagogica tambem aos professores que atuavam na educagao infantil, e 

educadores de creche, alem dos professores que atuavam de primeira a quarta 

series do ensino fundamental. 

UNICAMP - FE - BIBLIOTECA | 
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O ponto de partida deste trabalho foi a nossa participagao no Programa 

Especial de Professores em Exercicio na Rede Municipal dos Municipios da 

Regiao Metropolitana de Campinas - PROESF (2001-2008). Come Assistente 

Pedagogica (AP) do PROESF, uma das disciplinas com as quais trabalhamos foi 

Multiculturalismo e Diversidade Cultural, bem como a sua contribuigao para a 

identidade do professor do PROESF, objetivo central deste estudo. 

Num clima de puro otimismo iniciamos nossas aulas com os 

alunos/professores. Varies temas foram discutidos nessa disciplina que realmente 

mexe com nossos valores. Mas o tema que mais nos chamou a atengao foi o da 

Identidade Profissional. Muitos questionamentos vieram a tona: o que e ser 

professor? Como ser professor em uma sociedade em constantes mudangas? 

Outras duvidas se sucederam a essas. 

A partir desse momento, comegamos a refletir com os alunos/professores 

sobre esses questionamentos, o que nos impulsionou ao tema de estudo deste 

artigo. Tema este, que tern por objetivo refletir, a partir da experiencia de 

alunos/professores, a contribuigao da Disciplina Multiculturalismo e Diversidade 

Cultural para a sua formagao docente e quais as mudangas ocorridas na pratica 

pedagogica que tern contribuldo para a construgao de suas identidades 

profissionais. 

As reflexoes de muitos alunos/professores contribulram para que nosso 

estudo retratasse as mudangas ocorridas, e principaimente que "urn novo olhar" 

ficasse registrado de alguma forma. 

Tal experiencia reforgou, ainda, a importancia de pensarmos 

constantemente na nossa profissao, e de como devemos utilizar nossos saberes, 

para que esses possam transformar as informagoes em conhecimentos que 

iluminem a pratica cotidiana na sala de aula. 

PROESF: A Inovagao na Formagao de Professores 

Estruturagao do Programa 

As tres dimensoes do programa - Curso de Especializagao, Curso de 

Pedagogia e criagao dos Nucleos de Formagao Continuada - foram planejados 
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de forma a garantir a unidade e continuidade entre elas. O desenvolvimento de 

cada uma se deu, cronologicamente, de forma separada e sequenciada, mas 

articulada. 

O curso de Especializagao visou a preparagao de Assistentes Pedagogicos 

para auxiliarem os professores da Faculdade de Educagao a desenvolverem suas 

disciplinas. A elaboragao e o oferecimento dessa preparagao resultaram da 

impossibilidade de o numero de docentes da Faculdade atender a demanda, uma 

vez que, para dar conta de 2567 professores sem curso superior atuando nas 

redes municipais da RMC, estariam sendo abertas 400 vagas por ano. 

O planejamento do Curso de Pos-Graduagao lato sensu, direcionado as 

APs, foi feito em estreita relagao com o de Pedagogia e desenvolvido em tres 

enfoques e de acordo com a estruturagao curricular a ser desenvolvida; a) 

Organizagao do trabalho docente; b) Pedagogia Inclusiva e politica de educagao; 

c) Teoria pedagogica e produgao de conhecimento. As APs foram distribuidas 

entre os tres diferentes enfoques que continham oito disciplinas cada urn. Estas 

foram desenvolvidas inicialmente na Especializagao oferecida pela Faculdade de 

Educagao, em regime de tempo integral durante 06 meses. Posteriormente o 

conteudo estudado foi trabalhado em duas das disciplinas ficou sob a 

responsabilidade das APS no Curso de Pedagogia. 

Tais disciplinas estudadas contemplaram o aprofundamento das questoes 

dos fundamentos educativos, o dominio desses conhecimentos e a articulagao 

entre eles. Alem das horas-aula relacionadas com as areas, o programa curricular 

foi composto pelo desenvolvimento de horas de Praticas Pedagogicas 

Supervisionadas. Tais praticas referiam-se as atividades de docencia junto ao 

Curso de Pedagogia, em das 8 disciplinas cursadas. Durante o exercicio das 

Praticas Pedagogicas Supervisionadas, os APS foram supervisionados pelos 

docentes da Faculdade de Educagao, responsaveis pelas disciplinas, por meio de 

encontros semanais de 4 horas. 

Alem de preparar os Assistentes Pedagogicos, o Programa buscou 

tambem propiciar aos municipios pessoal preparado para, posteriormente, atuar 

nos Nucleos de Educagao Continuada, Assim, os alunos do Curso foram 

selecionados pela Faculdade de Educagao, a partir dos quadros que compoem o 
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corpo docente das Secretarias Municipals dos municipios consorciados que 

atendessem aos seguintes criterios: 

• Professores/as com formagao superior em Pedagogia e, de 

preferencia, com Pos-Graduagao ou Especializapao. 

• Professores/as com reconhecida "lideranpa pedagogica" nas escolas 

e comprometidos com a educagao. 

• Professores/as que tivessem interesse em participar do projeto, uma 

vez que teriam o compromisso com a docencia no Curso de Pedagogia 

e com a atuagao nos futures Nucleos. 

A natureza de dedicagao integral do Curso de Especializagao permitiu aos 

alunos desenvolverem atividades que englobaram estudos teoricos, discussao 

coordenada, seminarios, exposigao dialogada, pesquisa, atividades culturais 

especificas, oficinas e ciclos de estudo. 

O Curso foi desenvolvido em 24 areas curriculares organizadas em tres 

blocos. O grupo de 72 APs, profissionais auxiliares, se dividiram por opgoes e de 

acordo com suas especializagoes nos 3 blocos assim organizados: 

A; Cultura Teorico-Educativa e Organizagao do Trabalha da Escola 

1- Pensamento Filosofico e Educagao; 

2- Pensamento Psicologico e Educagao; 

3- Pensamento Sociologico e Educagao; 

4- Pensamento Historico e Educagao; 

5- Politica Educacional e Reformas Educativas; 

6- Planejamento e Gestao Escolar; 

7- Educagao e Tecnologia; 

8- Curnculo e Escola. 

Este bloco contemplou urn aprofundamento nas questoes dos 

Fundamentos Educativos, o dominio de seus conhecimentos e a articulagao entre 

eles. 

B; Cultura Pedagogica e Produgao de conhecimento 

9- Teoria Pedagogica e Produgao em Lingua Portuguesa; 
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10-Teoria Pedagogica e Produgao em Matematica; 

11-Teoria Pedagogica e Produgao em Arte; 

12-Teoria Pedagogica e Produgao em Educagao Fisica; 

13-Teoria Pedagogica e Produgao em Historia; 

14-Teoria Pedagogica e Produgao em Geografia; 

15-Teoria Pedagogica e Produgao em Ciencias e Meio 

Ambiente; 

16-Teoria Pedagogica e Produgao em Saude e Sexualidade. 

As questoes deste bloco levaram em consideragao as preocupagoes com o 

trabalho pedagogico e a produgao recente de conhecimento nessas areas. 

C: Cultura Inclusiva e Politicas de Educagao 

17-Multiculturalismo e Diversidade Cultural; 

18-Pedagogia da Educagao Infantil; 

19-Educagao da Crianga de 0 a 6 anos; 

20-Educagao nao formal; 

21-Avaliagao; 

22-Pesquisa Educacional; 

23-Educagao Especial; 

24-Temas Transversals. 

Este bloco de estudos, no qual nos inserimos, discutiu os aspectos da 

amplitude e abrangencia da agao educativa, a reflexao critica das politicas 

educacionais atuais e os aspectos da realidade escolar. 

Neste paradigma curricular os conteudos e atividades programadas 

constituiram as bases para que os alunos/professores/APs pudessem 

desenvolver e constituir competencias. 

O Curso de Pedagogia foi organizado na forma de Programa Especial, 

voltado para professores que estavam diretamente vivenciando a pratica docente 

e ja contavam com uma formagao especifica para isso, por meio do Curso de 

Formagao para o Magisterio oferecido pelo ensino medio, caracterizando-se, 
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simultaneamente, como formagao inicial e continuada. O curso apresentou as 

seguintes caractensticas; 

• Ser espago de fomnagao inicial e continuada, onde os conhecimentos, a 

partir da pratica, seriam refletidos garantindo-se novas formas de 

vinculagao teoria e pratica. 

• Focar a formagao do professor como um pesquisador da agao docente, 

do trabalho coletivo e das proposigoes curriculares comprometidas com 

uma educagao democr^tica. 

• Ter o trabalho pedagogico como objeto de reflexao das tematicas 

curriculares, expandindo percepgoes por meio de aprofundamentos 

culturais e educacionais. 

• Privilegiar a perspectiva interdisciplinar, a construgao da autonomia 

intelectual e profissional e a visao da interdependencia do trabalho 

pedagogico coletivo. 

• Ampliar a responsabilidade do professor para alem da sala de aula. 

Tendo estas diregoes como princlpios, os objetivos tragados para o curso 

voltaram-se para propiciar a reflexao sobre o fazer pedagogico a partir de novos 

conhecimentos sobre os fundamentos basicos e especificos da area; desenvolver 

o pensamento investigative que possibilitasse a formagao de questoes e 

proposigao de solugoes para os problemas vivenciados no cotidiano pedagogico; 

trabalhar as solugoes de questoes pedagogicas numa perspectiva multidisciplinar 

e colaborativa; promover o desenvolvimento profissional pela reflexao teorico- 

pratica e pela sistematizagao dos saberes docentes e compreender a agao 

educacional em espagos profissionais nao-escolares. 

Para tanto, a estruturagao curricular foi fundamentada em quatro 

dimensoes principais: 

• cultura geral e cultura pedagogica; 

• pesquisa e agao docentes; 

• visao interdisciplinar do conhecimento; 

• processes reflexives de auto-formagao. 
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Em suma, os organizadores, por compreenderem a especificidade da 

formagao de professores que ja exercem a docencia, procuraram desenvolver a 

estruturagao curricular englobando os aspectos mais significativos do 

entendimento educacional atual, abordando tres enfases: a) o reexame da 

formagao teorica sobre o fenomeno educacional e seus fundamentos filosoficos, 

historicos, polfticos, psicologicos e sociais; b) o estado da arte das areas do 

ensino, bem como a re-elaboragao do domfnio dos conteudos especificos da 

matematica, portugues, historia, geografia, ciencias, artes, saude e educagao 

flsica; c) o principio da formagao para o exercicio da cidadania, a pesquisa, a 

superagao das diferentes formas de exclusao do aluno e o compromisso com a 

educagao inclusiva, o multiculturalismo, a compreensao da tecnologia na 

educagao, a educagao especial, a compreensao das politicas educacionais, as 

reformas educativas, o planejamento e a gestao da educagao. 

Estas dimensdes foram desenvolvidas tendo como diregao dois eixos 

fundamentais: a pratica docente e as atividades culturais. A partir desses suportes 

basicos buscou-se desenhar o curriculo com a abrangencia da complexidade, da 

amplitude e da especificidade que a formagao do educador requer. 

As atividades do curso nos permitiram remoter, continuamente, aos 

professores/alunos as aprendizagens significativas, integrando o novo 

conhecimento pedagogico as praticas e experiencias construidas. 

As atividades culturais representaram o segundo eixo do curso e se 

distinguiam das demais disciplinas, em seus objetivos e na forma como foram 

desenvolvidas ao longo do semestre. Este componente curricular visava ampliar a 

perspectiva cultural dos alunos. 

As atividades culturais aconteciam semanalmente, em datas diferentes 

para cada turma de ingresso no curso. Nesse dia os alunos eram reunidos em urn 

anfiteatro para a realizagao conjunta da atividade proposta, que era planejada 

conjuntamente com os professores responsaveis pelas disciplinas do semestre e 

em acordo com os conteudos que estavam sendo trabalhados. 

As atividades culturais tinham urn segundo objetivo, aliado ao de formagao 

mais ampla do professor, que era o de propiciar aos alunos o contato direto com 

os docentes da Faculdade de Educagao. Isto acontecia por meio do que foi 

denominado de "Aulas Magnas", ministradas pelos professores supervisores, 
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responsaveis pelas disciplinas de cada semestre que foram desenvolvidas 

segundo uma programapao. 

Em termos legais, os projetos dos Cursos de Especializagao e de 

Pedagogia, seguiram a tramitagao da legislagao da Universidade e a tramitapao 

de aprovagao nos orgaos competentes da Unicamp. Foram aprovados pela 

Congregagao da Faculdade de Educagao em 08 de novembro de 2001, seguindo 

para a Comissao Central de Graduagao que a aprovou em 07 de margo de 2002, 

e posteriormente, para o Conselho Universitario, orgao maximo da Universidade, 

que instituiu uma Comissao para analisa-lo. Foi aprovado em 25 de junho de 

2002. 

Em relagao a legislagao estadual e federal, os organizadores entenderam 

que o PROESF se apresentou com caracteristicas particulares, normalizadas 

peias DeNberagoes do Conselho Estadual de Educagao do Estado de Sao Paulo e 

Deliberagoes e Resolugoes do Conselho Nacional de Educagao. (Deliberagoes 

CEE n0 08/2000; 12/2001; 13/2001, Deliberagao do CNE n0 26/2002, Resolugoes 

CNE/CP 02/97; 01/99; CNE/CB 02/99; Pareceres CNE/CP 04/97; CNE/CEB 

01/97; CNE/CP 009/01; CNE/CP 27/01 e CNE/CP 28/01). A proposigao do curso 

tambem se amparou nos fundamentos legais estabelecidos pela LDB 9394/96 

(Artigos 61, 67, 70, 81, 87). 

Embora a LDB assegure autonomia as universidades na criagao de seus 

cursos, o processo deste Curso de Pedagogia, enviado ao Conselho Estadual de 

Educagao do Estado de Sao Paulo, foi reconhecido em setembro de 2005. 

A terceira etapa do Programa PROESF previa a implantagao de uma rede 

de educagao continuada envolvendo as Secretarias Municipais de Educagao da 

Regiao Metropolitana de Campinas - RMC, que firmaram o convenio. 

A proposta baseava-se na ideia de que o desenvolvimento profissional dos 

educadores nao se restringisse a formagao inicial, mas que exigisse, em uma 

sociedade dinamica como a nossa, condigoes que possibilitassem urn processo 

continue de desenvolvimento profissional dos educadores, o qual devia ser objeto 

de planejamento por parte dos orgaos centrais das Secretarias Municipais de 

Educagao conveniadas. 

O trabalho desenvolvido pelo PROESF revelou que a parceria com as 

redes de ensino publico pode efetivamente representar, para a universidade, 
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novos desafios para o ensino, a extensao e a produgao de conhecimentos, 

ampliando, assim, o seu papel de agente de transformagao social. 

PROESF: uma nova experiencia em formagao 

Dentre os 3 blocos, fizemos parte do bloco 3, e nossa area de estudos 

ficou centrada na Disciplina Multiculturaiismo e Diversidade Cultural. Essa 

disciplina enfocou diversas formas de educagao, dentro e fora da escola. Dentre 

elas os mecanismos de inclusao e exclusao dos sujeitos, trazendo repertorio 

teorico para repensar a escola e o convlvio dos diferentes grupos socials com a 

preocupagao de discutir as caracteristicas multietnicas, multiculturais, de genero e 

de classe na sociedade brasileira. 0 objetivo era o de ampliar a formagao cultural 

dos professores e a construgao de uma pedagogia intercultural. 

Esta disciplina teve sua identidade definida pela discussao, tao necessaria 

hoje nos meios educacionais, sobre a questao do multiculturaiismo e da 

diversidade cultural, valendo lembrar que e uma grande conquista e algo inovador 

ter essa disciplina dentro do curriculo do curso de Pedagogia. 

E importante explicitar que o conteudo referente a cultura e sua 

complexidade, deu motivagao a este artigo, cuja preocupagao primeira, como ja 

dissemos, e atentar para a questao da identidade do professor, nosso objeto de 

estudo. Nosso objetivo, a partir da experiencia como AP na disciplina 

"Multiculturaiismo e Diversidade Cultural" foi discutir as mudangas sentidas pelos 

professores apos participar do Programa e identificar o grupo de 

alunos/professores que inovaram, quebraram paradigmas e mudaram sua pratica 

docente. 

Identidade Profissional do Professor 

Para iniciarmos o estudo sobre identidade, buscamos a origem do termo, e 

descobrimos que a mesma e latina, idem que significa igualdade e continuidade. 

A partir desta informagao, entendemos que a identidade profissional docente e urn 

processo continue, e que nao podemos separa-la da identidade pessoal, pois esta 
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esta ligada ao vinculo e sentimento de pertenga do individuo ao grupo social, ou a 

uma determinada categoria, no nosso caso, a categoria docente. 

Entendemos, ainda, que tal perspectiva tem como objetivo a possibilidade 

de construir, desconstruir e reconstruir conhecimentos, permitindo assim urn 

sentido ao trabalho pedagogico. Portanto, a identidade e um processo de 

construgao de sujeitos enquanto profissionais, e e essa dinamica que constituiu 

nosso objeto de estudo com alunos/professores do PROESF. 

Penna (1992) faz uma distingao entre a identidade pessoal e social. Para o 

autor a abordagem da identidade pessoal diz respeito a propria construgao 

pessoal do sujeito, e a da identidade profissional esta ligada a identidade social, 

pois refere-se a pessoas consideradas membros da mesma categoria, marcadas 

por caracterlsticas comuns, vindo, portanto, ao encontro do nosso objetivo neste 

estudo. 

Ludke (1996) propbe alem da trajetoria escolar, a experiencia docente 

como um dos polos responsaveis pelo processo de socializagao profissional do 

professor. £ no embate entre estes dois polos - o da formagao e da experiencia - 

que situamos esta pesquisa sobre a questao da construgao da identidade 

profissional do professor. 

Para Gongalves {In CANDAU, 2000, p. 109) esse processo de construgao 

se efetiva a partir da relagao que o professor estabelece com sua profissao e seus 

pares e, ao mesmo tempo, representa a concepgao simbolica, pessoal e 

interpessoal, produto desta relagao. Assim, a carreira do professor evolui de 

acordo com duas dimensoes: a individual, centrada na natureza do eu, elaborada 

a nlvel consciente e inconsciente; e a grupal, construlda dentro do seu campo de 

atuagao. 

Segundo esse autor, o percurso profissional do professor e produto da 

agao dos seguintes processos: a) crescimento pessoal; b) aquisigao e 

aperfeigoamento de competencias no campo de seu trabalho; c) socializagao 

profissional em termos normativos e interativos, 

A construgao de uma identidade profissional e algo relativamente novo 

para o docente, pois criou-se um certo conceito de que o(a) professor(a), 

principalmente aqueles das series iniciais, seria uma "segunda mae", bastando 

apenas gostar de criangas e saber cuidar. 
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Essa antiga concepgao de sacerdocio do magisterio cai por terra, quando 

os profissionais da educagao tomam conhecimento, centrados na imagem e auto- 

imagem social que tern da profissao, legitimando a relagao de pertencimento a 

esta profissao do magisterio. Com a formagao continuada o professor apodera-se 

de uma definigao impar, criando condigoes para a aprendizagem permanente e 

para seu proprio desenvolvimento pessoal, cultural e profissional. Estes elaboram 

e modificam procedimentos, criam e recriam suas proprias estrategias de trabalho 

e assim vao promovendo as mudangas pessoais e profissionais. 

Nesta perspectiva, a formagao continuada estabelece urn elo entre a 

profissao e a construgao da identidade do educador. Em nosso estudo, pensamos 

que o professor para o processo de construgao da identidade profissional 

docente, precisa primeiro construir sua propria identidade, depois uma identidade 

profissional e por fim uma identidade profissional docente. 

Para Perrenoud, se o professor nao contar com o apoio da equipe escolar, 

o inicio de sua carreira sera muito arduo, implicando em prejuizo para o processo 

de socializagao profissional. Pergunta o autor: como os professores podem 

socializar "suas vivencias em urn (metier) que valoriza de porta fechada o cada 

urn por si"? (1993, p. 27) 

Alem de construidas a partir da convivencia entre seus pares, admite-se as 

identidades profissionais dos docentes como contingentes, pressupondo urn 

processo complexo de relacionamento do grupo profissional com urn conjunto de 

instancias sociais, por meio das quais 

este grupo produz e reproduz determinadas relagdes com os saberes que Ihe 
sao especificos, com as condigoes simbolicas e imaginarias que tendem a 
definir a sua especificidade profissional, com os contextos sociotecnico- 
organizacionais do exercicio do trabalho, bem como a natureza das relagdes 
que ele mantem com a instituigao empregadora - o Estado - e com os 
integrantes diretos ou indiretos dos sistemas educativos - pais, alunos, 
comunicadores, etc. (CORREIA, 1991, p.150) 

Acreditando na aquisigao e aperfeigoamento de competencias no campo 

de trabalho, o PROESF conseguiu valorizar a experiencia do professor e ao 

mesmo tempo incentivar o conhecimento cientifico para que o professor tenha 

diversas fontes teoricas para poder relacionar teoria e pratica. 
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Entendemos que o processo socio-historico da construpao da identidade se 

efetiva a partir da relapao que o professor estabelece com a sua profissao e o seu 

grupo de pares, e esse grupo e sempre marcado por mudangas nos diferentes 

espagos sociais. Sendo assim, o estabelecimento do ensino, responsavel pela 

preparagao do aluno para o desenvolvimento de uma carreira profissional, tem 

uma participagao importante na construgao de sua identidade pessoal e 

profissional. Cremos que o ponto de formagao se constitui em instancia que 

perpassa todo o campo simbolico da profissao e do profissional. 

No caso do docente, em que o ponto de formagao apresenta a mesma 

natureza do ponto de trabalho - o espago escolar os atores sociais assumem 

uma dimensao estruturante e estruturadora na atribuigao e na incorporagao da 

identidade profissional do professor. 

Acreditamos tambem que o professor ao buscar mudangas na sua pratica 

pedagogica esta construindo sua propria identidade profissional. Essa inquietagao 

do ser, essa busca incessante do novo, essa procura de novas praticas 

pedagogicas, constitui o processo de transformagao docente a nlvel pessoal e 

social. 

Tornar-se educador e uma construgao que permite o conhecer-se, 

conhecer o outro, significar e resignificar sua pratica, realizar, mudar. Para isto 

nao basta o conhecimento cientifico, mas tambem a intengao, a vivencia a 

experiencia e principalmente a revisao de sua pratica e o saber relaciona-la com a 

teoria. 

Lidar e problematizar o cotidiano escolar e urn ato complexo que exige 

exerclcio diario, revisao constante e interdisciplinar. E urn constante vir a ser. 

Identidade profissional do professor do PROESF: o constante vir a ser 

Iniciamos nossas atividades como Assistente Pedagogica (AP) na 

disciplina Multiculturalismo e Diversidade Cultural no 2° semestre de 2002, no 

polo de Vinhedo. Sablamos que seria urn grande desafio a frente, pois estavamos 

iniciando uma nova etapa na carreira profissional. Teriamos que trabalhar a 
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disciplina com o mesmo profissionalismo e empenho que a nossa orientadora3 

trabalhou com o grupo de APs do grupo 3. 

Estudamos o conteudo da disciplina, preparando as aulas com o maximo 

cuidado e fomos para a sala de aula com a preocupagao e intengao de dar o 

melhordenos. 

Ao iniciarmos os estudos da disciplina, percebemos que alguns 

alunos/professores se destacavam pelo interesse e participagao nas aulas sobre 

"Identidade". Com o objetivo de refletir a experiencia vivenciada, propusemos a 

esse grupo urn rol de questoes sobre o impacto que a disciplina provocou na 

pratica diaria, ou seja, se houve mudangas significativas, quais as inovagoes 

quanto a maneira de atuar na profissao de ser professor. Alem disso, coletamos 

trechos de avaliagoes de alunos/professores que achamos mais significativas e 

interessantes, uma vez que explicitavam mudangas na pratica pedagogica e 

reflexoes resultantes do conteudo desenvolvido na disciplina "Multiculturalismo e 

Diversidade Cultural".4 

"A minha identidade profissional foi revista o tempo todo, me perguntava o que 

estou fazendo na sala de aula, o que e ser professor, no que estou ajudando 

meus alunos? (Aluna M., Turma D, 2004) 

Achei que todos os assuntos levaram-nos a pensar melhor em nossa pratica, a 

ter urn olhar questionador sobre as coisas e como sendo educadores, a criar 

em nossos alunos o habito de observar, analisar e nao aceitar tudo como 

sendo a unica verdade. (Aluna I., Turma I, 2002) 

Foi muito interessante a conscientizagao e a reflexao que me foi propiciada, 

pois pensei constantemente sobre o meu papel e postura diante dos contrastes 

existentes no dia a dia da minha profissao. (Aluna L, Turma I, 2002) 

Muitos conceitos foram revistos e ate mesmo construidos a partir das aulas de 

Multiculturalismo e Diversidade Cultural. Percebi a necessidade de fazer 

intercambio entre a pratica e a teoria e refletirmos sobre nossas agoes, e estas 

3 Dra. Dulce Maria Pompeo de Camargo, orientadora da Disciplina Multiculturalismo e Diversidade Cultural. 

4 Optamos por identificar as falas dos alunos/professores pela primeira letra do nome, seguida da turma e 
ano. 
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devem ser justificadas por alguma linha de pensamento teorico. (Aluna H., 

Turma I, 2002) 

Os assuntos estudados na disciplina Multiculturalismo e Diversidade Cultural, 

nos traz muitos conflitos, reflexdes e mudangas de pensamentos e atitudes. 

Esses encontros foram de grande valor, para minha formagao pessoal e 

profissional, pois me vejo numa sociedade em mudanga, e ao mesmo tempo 

consigo me inserir nessa sociedade de uma forma muito mais critica, ampla e 

coletiva. (Aluna D., Turma J, 2002) 

Nunca pensei que houvesse uma disciplina com embasamento teorico para ir 

a/em da sala de aula, que fosse ampliar meu horizonte, colocar em duvida 

minha identidade profissional. Isso aconteceu na disciplina de 

Multiculturalismo, estou revendo minha pratica e ao mesmo tempo me revendo 

como profissional e como serhumano. (Aluna C., Turma C, 2005) 

Urn outro ponto importante da disciplina e quando nos mostra que em tempos 

atuais se valorize mais a diversidade, a subjetividade, o dialogo entre o 

conhecimento cientifico e o sense comum, fazendo-nos pensar em nossa 

atuagao como educadores, e em todos os segmentos da vida. (Aluna M., 

Turma B, 2005) 

Tais depoimentos nos reportam as ideias de autores que trabalham com a 

questao da identidade. E, para fazermos um estudo que propiciasse o trabalho de 

analise da identidade do aluno/professor do PROESF, foi necessario discutirmos 

com nossos interlocutores questoes relacionadas ao saber e a atuagao dos 

professores dentro e fora da escola. 

A partir desses referenciais o aluno/professor pode refletir sobre o seu 

desempenho, sobre o exercer a profissao de acordo com as transformagoes 

teoricas e praticas, atuando diretamente no processo educacional. O olhar 

questionador, a conscientizagao do seu papel como profissional da educagao, 

conduziu-o a rever seus conceitos, preocupando-se com a construgao constante 

do conhecimento do aluno. 

Apos leitura e releitura dos depoimentos, observamos que os 

alunos/professores mudaram sua postura profissional a medida que foram 

interiorizando essas mudangas. As reflexoes sobre as praticas pedagogicas foram 
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se tornando cada vez mais notadas, e consequentemente as mudanqas de 

pensamentos e as atitudes tambem mudaram. Em nosso entender, isso ocorreu 

devido aos alunos/professores estarem preparados e sensibilizados para atuar 

como educadores e nao apenas como meros transmissores de conhecimentos. 

Observamos tambem, que as discussoes dos alunos/professores 

participantes revelavam transformapoes cruciais quanta as representagoes de si 

proprios e de suas responsabilidades como profissionais, decorrentes de praticas 

reflexivas que permitiram a compreensao da construpao pedagogica associada a 

necessidade de transformapao social. 

Como a construgao e urn processo lento, mas viavel, as diferenpas nas 

apoes dos alunos/professores tornam clara a autonomia que vem conquistando e 

que foram demonstradas nos depoimentos. Em nossa opiniao, estes de 

mostraram mais independentes e seguros em suas apdes, revelando assim uma 

compreensao de seu papel como profissional docente. 

E, ainda, para discutirmos o trabalho de construpao e reconstrupao da 

identidade profissional dos alunos/professores do PROESF, fez-se necessario 

retomar as discussoes relacionadas ao saber e as identidades culturais, uma vez 

que essas questoes estao interligadas e nao podem ser entendidas 

separadamente no processo educacional. 

O aluno/professor ao fazer relapao entre a pratica e a teoria pode, nesse 

momenta, reavaliar sua identidade como profissional da educapao, e refletir sobre 

os conflitos criados com o "novo olhar", que o conduziram a construir e reconstruir 

sua propria identidade profissional. 

Queremos finalizar este trabalho lembrando as frases sobre educapao 

contidas na convocapao de Delfos a todos os gregos; "conhepa-te a ti mesmo", e 

na afirmapao historica de Socrates: "cura-te a ti mesmo", pois entendemos que so 

quando conhecermos a nos mesmos, tomaremos consciencia do nosso eu. 

Por meio desse estudo, percebemos o quanta o professor e urn ser 

mutante, Temos como convicpao que uma vida que nao pode ser mudada, nao 

merece ser vivida. 
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Consideragoes Finals 

Como nosso objeto de estudo foi a constru?ao da "Identidade Profissional 

do Professor", acreditamos que o PROESF muito contribuiu quando colocou em 

seu curnculo a disciplina "Multiculturalismo e Diversidade Cultural". Os 

depoimentos apresentados mostraram a relapao entre teoria e pratica 

estabelecida entre os alunos/professores. Estes utilizaram seus conhecimentos 

previos para relaciona-los com a teoria. Tiveram iniciativa para refletir sobre sua 

pratica e reconstruir sua identidade profissional, pautadas em reflexoes teoricas e 

praticas diarias. Perante uma nova visao adquirida, as mudanqas ocorridas nao 

foram sugeridas e sim interiorizadas. Os alunos/professores, a partir de urn novo 

conhecimento, puderam construir e reconstruir sua identidade profissional. 

Nessa perspectiva, acreditamos que a identidade e algo formado ao longo 

do tempo por meio de processes conscientes e inconscientes. Frente aos 

resultados de nosso estudo concordamos com Hall, de que o homem 

continua buscando a sua identidade e construindo biografias que tecem as 

diferentes partes de nossos eus divididos numa unidade, porque procuramos 

recapturar esse prazer, fantasiado de plenitude. (1997, p. 43) 

Acreditamos, ainda, na possibilidade de mudangas e de transformagoes 

das praticas de ensino que contribuem para a criagao de espagos privilegiados de 

discussao acerca da agao pedagogica. Por meio desses momentos de reflexao, o 

educador define seu perfil profissional, e a partir dal a comunidade educacional 

estara sintonizada nos valores, missao e visao que norteia seu trabalho. Essas 

mudangas marcam seu trabalho e definem sua identidade profissional. 

Na concepgao de CARVALHO (1989), a identidade e aprendizagem e fruto 

da criagao historica em permanente mudanga, cabendo ao sistema educative 

perceber essas mudangas e enriquecer a pratica pedagogica potencializando, 

assim, o conhecimento do professor. 

Devemos pensar e repensar as questoes e os desafios ligados ao papel do 

professor e pensar a escola como espago de encontros e desencontros culturais, 

bem como de produgao de significados e de identidades. Pensando dessa 
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maneira estaremos no fluxo da historia, ajudando com Programas, como o do 

PROESF, a construir uma escola inserida no contexto multicultural concrete de 

hoje e preparando alunos e professores para os desafios que, com certeza, 

futuramente virao. 
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