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Como parte integrante da pesquisa Processos de
Formac�~ao Continuada de Profissionais Desen-
cadeados pela Gest~ao de Educac�~ao Especial: a
Regi~ao Sul do Estado do Esp�ırito Santo, este
estudo busca compreender a constituic�~ao de um
projeto pol�ıtico de formac�~ao continuada desen-
volvido na regi~ao sul do Estado especificamente,
na Superintendência Regional de Educac�~ao (SRE)
de Afonso Claudio e os sete munic�ıpios a ela juris-
dicionados. Evidencia-se a perspectiva de pes-
quisa-ac�~ao colaborativo-cr�ıtica como referencial
te�orico-metodol�ogico adotado no processo de
investigac�~ao, bem como a constituic�~ao do grupo
como pesquisadores, atores e autores de sua
pr�opria pr�atica. Observa-se a importância da con-
tinuidade das ac�~oes e efetivac�~ao do projeto
pol�ıtico elaborado, garantindo-lhe um car�ater de
pol�ıtica que n~ao se esvai com a mudanc�a de gov-
ernos e administrac�~oes, mas permite-se ser avali-
ado e se caracteriza como uma pol�ıtica de ac�~ao
p�ublica, em cuja construc�~ao participam diversos
atores que definem e interpretam as atividades no
espac�o p�ublico da educac�~ao.

INTRODUC� ~AO
O objetivo deste artigo �e analisar o movimento de cons-
truc�~ao de um projeto de pol�ıtica p�ublica de formac�~ao
continuada de munic�ıpios da regi~ao serrana, jurisdiciona-
dos �a SRE de Afonso Cl�audio. Consiste em parte inte-
grante da pesquisa “Processos de Formac�~ao Continuada
de Profissionais Desencadeados pela Gest~ao de Educac�~ao
Especial: a Regi~ao Sul do Estado do Esp�ırito Santo”, cuja
finalidade �e discutir e analisar a necessidade de consti-
tuic�~ao de pol�ıticas p�ublicas de inclus~ao que garantam o
desenvolvimento de ac�~oes para o acesso, permanência e
aprendizagem dos alunos p�ublico-alvo da educac�~ao espe-
cial no âmbito escolar.

No movimento de constituic�~ao do projeto, demarcam-se
os processos pedag�ogicos a ele inerentes e o di�alogo
constante entre o grupo de gestores de educac�~ao especial
e a Universidade Federal do Esp�ırito Santo – (Ufes),
propositora da investigac�~ao.

Ressalta-se �a importância do espac�o escolar como “local
privilegiado de formac�~ao”, considerando a formac�~ao con-
tinuada como um processo que se configura a partir da
inserc�~ao e vivência profissional, decorrente de demanda e
reflex~oes do cotidiano, a partir dos desafios oriundos da
pr�atica.

Foram utilizados documentos e registros dos encontros
feitos pela SRE destacando-se: a proposta do Projeto, as
pautas e relat�orios de reuni~oes, os slides de apresentac�~ao
e a transcric�~ao de apresentac�~ao em semin�ario.

O texto organiza-se em quatro partes: A primeira traz a
proposta do trabalho e seu objetivo; na segunda, apre-
senta os referenciais te�oricos que respaldam a pesquisa-
ac�~ao colaborativo-cr�ıtica, pol�ıtica de ac�~ao p�ublica e a for-
mac�~ao continuada; a terceira aborda o movimento de con-
stituic�~ao do projeto; e a quarta relata o percurso de
materializac�~ao do processo.

REFERENCIAL TE�ORICO
�E importante considerar o delineamento dos conceitos e suas
perspectivas. Com base referencial te�orico-metodol�ogico
adotado o presente item aborda: pesquisa-ac�~ao colaborativo-
cr�ıtica, pol�ıtica de ac�~ao p�ublica e formac�~ao continuada.

Pesquisa-Ac�~ao colaborativo-cr�ıtica
Por ter como finalidade a mudanc�a social, a pesquisa-
ac�~ao deve ser compreendida n~ao apenas como “[. . .] uma
pesquisa sobre a ac�~ao ou para a ac�~ao, mas uma pesquisa
em ac�~ao” (Barbier, 2004, p. 81). Nessa perspectiva, a
processualidade �e uma caracter�ıstica importante atri-
buindo-lhe maior sentido e abrangência.

Almeida (2004), a partir de reflex~oes desenvolvidas por Carr
and Kemmis (1988, p. 68), aponta a pesquisa-ac�~ao como
uma forma de indagac�~ao autorreflexiva, empreendida pelos
participantes em situac�~oes sociais, com o objetivo de “[. . .]
melhorar a racionalidade e a justic�a de suas pr�oprias pr�aticas
sociais ou educativas, assim como a compreens~ao de suas
pr�aticas e das situac�~oes em que estas est~ao inseridas”.

Para Habermas (2004a), a apropriac�~ao de conhecimento e
as mudanc�as de pr�aticas advêm da parceria e do
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entendimento dos participantes em contexto. Essa pers-
pectiva �e sustentada pela teoria do agir comunicativo, em
que o di�alogo e a comunicac�~ao têm papel preponderante.
Cabe ressaltar que, mesmo convergindo em objetivos e
interesses comuns, as contradic�~oes e tens~oes permeiam
todo esse processo, o que o enriquece e o torna saud�avel.

O pressuposto da pesquisa-ac�~ao cr�ıtica se ancora na pro-
posta de motivar a autorreflex~ao cr�ıtica e coletiva entre os
participantes. De acordo com Benedito (1988), as pr�aticas
e os valores educativos, bem como as estruturas sociais e
institucionais podem sofrer modificac�~oes pela via da
investigac�~ao participativa, a partir de comunidades cr�ıti-
cas. Assim, o princ�ıpio colaborativo �e inerente �a autor-
reflex~ao cr�ıtica, o que n~ao suprime a necessidade da
reflex~ao pessoal de cada profissional.

Mediante o exposto acima, consideramos pertinente situar
a perspectiva de pol�ıtica defendida, tendo em vista o
objetivo pretendido, os pressupostos da pesquisa-ac�~ao e o
pr�oprio movimento do grupo em quest~ao.

Pol�ıtica de ac�~ao p�ublica
Historicamente, as pol�ıticas educativas e de reformas no
sistema educacional têm decorrido de um quadro de
reestruturac�~ao do poder em âmbito geral, com ênfase na
reorganizac�~ao de func�~oes administrativas e de gest~ao da
escola, compreendendo esse espac�o como privilegiado na
configurac�~ao e instituic�~ao de pol�ıticas p�ublicas.

Por, em sua construc�~ao, definic�~ao e interpretac�~ao, inter-
virem diversos atores/autores, a concepc�~ao de pol�ıticas
p�ublicas �e ampliada e passa a ser compreendida como
“ac�~ao p�ublica” (Barroso et al., 2007; CARVALHO,
2007; Afonso and Costa, 2009; BARROSO and CAR-
VALHO, 2011; Costa, 2011).

[. . .] as pol�ıticas de educac�~ao n~ao podem ser entendi-
das, apenas, como medidas pol�ıticas ou como deci-
s~oes dos governantes e da administrac�~ao. [. . .] devem
ser entendidas como espac�os comunicacionais e soci-
ais nos quais se exprimem e interagem diferentes
modos de relac�~ao com o mundo educacional (e dife-
rentes orientac�~oes acerca do que �e, do que deve ou
do que deveria ser esse mundo educacional). Con-
seq€uentemente, as pol�ıticas têm de ser observadas a
partir de m�ultiplos pontos de sua produc�~ao e ancor-
agem e nos documentos oficiais e oficiosos [. . .]
(CARVALHO, 2007, p. 4).

De acordo com Barroso et al. (2007, p. 8), a ampliac�~ao
da an�alise das pol�ıticas p�ublicas para ac�~ao p�ublica imp~oe
“[. . .] uma dupla alterac�~ao de �optica” que, de um lado,
por integrar m�ultiplos atores, localiza e se move em esca-
las diversas (transnacionais, nacionais, regionais, locais);
por outro lado, exige novas regras e muda de uma
posic�~ao vertical e linear para a de horizontalidade e circu-
laridade, com interac�~oes m�ultiplas e interdependentes dos

diversos atores que intervêm nos processos de construc�~ao
das pol�ıticas.

Na proposic�~ao deste estudo, em pesquisas desenvolvidas
no âmbito educacional, especificamente no contexto da
gest~ao p�ublica de educac�~ao especial e formac�~ao continu-
ada, consideramos a perspectiva de pol�ıtica p�ublica, em
sua ampla acepc�~ao de ac�~ao p�ublica, como via coerente e
promissora.

Formac�~ao Continuada
O ser humano se constitui e se forma em um processo
continuo de educac�~ao; ele n~ao “[. . .] �e apenas produto da
maturac�~ao do seu organismo, nem mesmo unicamente das
suas experiências individuais” (Malglaive, 1995, p. 105).
Em um processo espontâneo e permanente de social-
izac�~ao, aprende-se com outros sobre “[. . .] o que �e
necess�ario saber e saber-fazer para existir no meio em
que vivemos” (p. 105).

Na formac�~ao inerente �a constituic�~ao humana como tal,
configuram-se as formas de ser e estar humano, entre-
lac�ando-se e discernindo entre o que, social e historica-
mente, constitui o sujeito em suas relac�~oes com outros
sujeitos e os diferentes e diversos contextos. Todo esse
movimento tem atribu�ıdo �a formac�~ao conotac�~oes e pers-
pectivas diferenciadas, conferindo-lhe m�ultiplos e, por
vezes, amb�ıguos sentidos (Rodrigues, 2006).

Ao analisar os estudos desenvolvidos por Marcelo Garcia
(1999) sobre formac�~ao continuada de professores, Cae-
tano (2013, p. 41) busca compreender as perspectivas,
sentidos e conceitos atribu�ıdos ao termo formac�~ao:

Quando associado a alguma atividade ou formac�~ao
para algo, seu conceito pode ser entendido: como
uma func�~ao social – transmiss~ao de saberes em bene-
f�ıcio de sistemas e/ou cultura dominante; como pro-
cesso de desenvolvimento e estruturac�~ao da pessoa –
com duplo efeito na maturac�~ao interna e possibili-
dades de aprendizagem e experiências do sujeito; e
como formac�~ao como instituic�~ao – com estrutura
organizacional com planejamento e desenvolvimento
de atividades de formac�~ao.

A dimens~ao pessoal, que se refere �a capacidade e �a von-
tade de formac�~ao nas quais o indiv�ıduo, a pessoa, �e o
respons�avel �ultimo, �e um fator importante no desenvolvi-
mento e ativac�~ao de processos; entretanto, esse fato n~ao
corrobora a decorrência de processos formativos de mane-
ira unicamente autônoma, uma vez que �e pela via da
interformac�~ao que os sujeitos podem encontrar contextos
de aprendizagem que favorec�am a procura de metas de
aperfeic�oamento pessoal e profissional.

A formac�~ao [. . .] �e, fundamentalmente, a valorizac�~ao da
experiência vivida como um processo intersubjetivo,
cujos ingredientes, materiais e simb�olicos, relevando,
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embora, dos contextos s�ocio-institucionais que constituem
a mat�eria-prima da formac�~ao, representam as condic�~oes
de possibilidade da sua pr�opria transformac�~ao, quando
reflectidos como objectivados nos pr�oprios contextos
s�ocio-institucionais e pr�aticas de trabalho (Matos, 1999,
p. 8).

Trata-se, de acordo com o acima citado, do reconheci-
mento dessa formac�~ao como projeto que recupera “[. . .] o
sentido da falta de sentido do quotidiano” (p. 12), que se
contrap~oe ao privil�egio da transmiss~ao de saber especia-
lizado na ac�~ao formativa, respaldada por uma perspectiva
cl�assica de formac�~ao �a medida que traduz uma pr�atica
institucional fundamentada “[. . .] numa vida institucional
pr�e-regulada, [tanto em] normas omnipresentes, como na
natureza mecânica dos espac�os e na pregnac�~ao geom�etrica
dos tempos, nas marcac�~oes e enquadramentos materiais e
simb�olicos das relac�~oes” (p. 15), vinculados �a conformi-
dade institucional.

A partir do desenvolvimento da pesquisa que originou o
presente trabalho e dos pressupostos que a basearam e
que foram aqui discutidos, defendemos que “[. . .]. O pro-
fessor n~ao pode constituir-se como sujeito se, no seu pro-
cesso de formac�~ao, n~ao puder constituir-se como produtor
de conhecimento sobre a pr�atica e a partir da realidade
que enfrenta em seu cotidiano” (Ghedin, 2004, p. 407).

MOVIMENTO DE CONSTITUIC� ~AO DO PROJETO
A referência ao grupo de gestores p�ublicos de Educac�~ao
Especial da SRE de Afonso Cl�audio e dos munic�ıpios a
ela jurisdicionados diz de um processo de constituic�~ao
gradativo que se iniciou em outro processo de pesquisa e
em outros momentos formativos, uma vez que faz parte
de uma pesquisa maior.1 Abordaremos o movimento de
constituic�~ao do projeto, ocorrido de julho a novembro de
2014, no locus de atuac�~ao dos atores envolvidos.

Atores-Autores da Cena
A SRE Afonso Cl�audio compreende os munic�ıpios:
Afonso Cl�audio, Conceic�~ao do Castelo, Laranja da Terra,
Brejetuba, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins
e Santa Maria de Jetib�a. Desses munic�ıpios, apenas dois
(Brejetuba e Venda Nova do Imigrante) n~ao participaram
da pesquisa proposta pela Ufes.

No movimento de constituic�~ao do projeto, os gestores
perceberam a necessidade de abranger os dois munic�ıpios,
at�e ent~ao ausentes da pesquisa por compreenderem a
similaridades de quest~oes e demanda e a possibilidade de
constituir um projeto comum a toda Regional. Esse
envolvimento se deu a partir da �ultima reuni~ao, em outu-
bro de 2014.

No processo da pesquisa-formac�~ao proposta pela Ufes e
construc�~ao do Projeto Pol�ıtico de Formac�~ao Continuada
foram envolvidos: os gestores da educac�~ao especial,
t�ecnicos, secret�arios municipais de Educac�~ao, bolsistas,
professores convidados e universit�arios.

Cen�ario
A Regional localiza-se no sul do Esp�ırito Santo que
abrange uma �area de 6.878,19km², com clima ameno,
temperatura m�edia anual de 11 graus e concentrac�~ao da
economia na agricultura. Conta com 31 escolas, sendo
que 22 (vinte e duas) oferecem todas as etapas da
educac�~ao b�asica, três oferecem apenas o ensino funda-
mental, seis apenas o ensino m�edio, atendendo a um
quantitativo de 14.239 alunos, destes 959 s~ao sujeitos da
educac�~ao especial.

PERCURSO DE MATERIALIZAC� ~AO DO
PROCESSO E SUA AN�ALISE
Inicialmente, o objetivo era compreender o movimento de
construc�~ao do Projeto e o envolvimento da Ufes nesse pro-
cesso; que gerou questionamentos, incertezas e tens~oes.

Nesse contexto, aconteceram encontros planejados e reali-
zados pela e na regional, onde ocorreram discuss~oes de
poss�ıveis tem�aticas com referência ao que se pensava e
dialogava nas Secretarias e sobre a quest~ao de ensino/
aprendizagem dos alunos publico alvo da educac�~ao espe-
cial. Dadas as inquietac�~oes e as dificuldades de respostas,
novos encontros foram agendados. Al�em disso, havia
d�uvidas quanto �a efetivac�~ao de uma parceria entre os
munic�ıpios para firmar uma pol�ıtica p�ublica �unica de for-
mac�~ao para a Regional, visto a necessidade de envolvi-
mento dos secret�arios municipais no projeto.

Em reuni~ao realizada em 10 de outubro de 2014, com a
presenc�a dos secret�arios municipais de educac�~ao, superin-
tendente de educac�~ao e supervisora pedag�ogica estaduais,
gestores de educac�~ao especial e representantes do grupo da
Ufes, foi apresentado o diagn�ostico da Regional, contendo
o quantitativo de alunos p�ublico-alvo da educac�~ao especial,
especificando o munic�ıpio e o tipo de atendimento. Ap�os a
apresentac�~ao, os secret�arios dialogaram sobre os dados
apresentados e sobre a possibilidade de se estabelecer uma
Pol�ıtica P�ublica de Formac�~ao Continuada na Regional.

[. . .] o que temos que pensar �e: uma pol�ıtica de go-
verno [. . .] que envolva algo mais constante. Mesmo
as pessoas n~ao estando aqui, que ela continue, que
prossiga. Este �e um aspecto que temos que pensar,
at�e em termos de registro de uma pol�ıtica, um pro-
jeto, seja a sistematizac�~ao de uma pol�ıtica, mas que
j�a tenha comec�ado e ter�a continuidade (PESQUISA-
DORA DA UFES).

Acreditando ser de extrema importância a participac�~ao de
cada um na construc�~ao de di�alogos para a elaborac�~ao do
projeto, os secret�arios presentes firmaram um compro-

1Pesquisa denominada: “Processos de Formac�~ao Continuada de Profissionais De-
sencadeados pela Gest~ao de Educac�~ao Especial: a Regi~ao Sul do Estado do
Esp�ırito Santo”, ocorrida nos anos 2013 e 2014, em três Superintendências
Regionais de Educac�~ao (Afonso Cl�audio, Cachoeiro de Itapemirim e Guac�u�ı).
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misso com o projeto pol�ıtico. Esse momento revela a con-
solidac�~ao da necessidade de que a documentac�~ao – Pro-
posta da Pol�ıtica P�ublica para Formac�~ao Continuada
precisa ser oficial, o que est�a para al�em das pessoas e car-
gos pol�ıticos, o que torna extremamente importante “a
participac�~ao dos secret�arios na construc�~ao deste di�alogo e
deste projeto, pois os gestores de educac�~ao especial n~ao
teriam condic�~oes de assumir as fragilidades sem o aval
dos secret�arios e estas foram apresentadas por ambas as
partes” (GESTORA DA SRE).

Em Novembro de 2014, aconteceu o Semin�ario de Gest~ao
em Educac�~ao Especial e Formac�~ao Continuada em uma
Perspectiva Inclusiva, com o objetivo de dialogar sobre os
Projetos desenvolvidos pelas três Regionais. Na ocasi~ao a
gestora da SRE de Afonso Cl�audio, esclarece que o obje-
tivo da proposta foi dialogar e aprofundar com gestores,
pesquisadores, estudantes, superintendentes regionais e
secret�arios municipais de Educac�~ao sobre a organizac�~ao e
participac�~ao de todos na construc�~ao do Projeto.

Nesse sentido, consideramos a importância do presente
artigo na compreens~ao e analise do Processo vivenciado
pela SRE de Afonso Cl�audio, tanto no que se refere a
perspectiva do di�alogo coletivo, das indagac�~oes reflexi-
vas, e corresponsabilizac�~ao de todos os envolvidos como
na proposta e elaborac�~ao de um projeto comum �a Regio-
nal e os munic�ıpios.

CONSIDERAC� ~OES
�E um grande desafio discutir a educac�~ao como um todo –
a educac�~ao geral. Quando se refere �a educac�~ao especial,
fica ainda mais complexo, pois ela n~ao esta apartada da
educac�~ao geral. Focamos assim, os gestores da educac�~ao
especial, a forma como organiza o seu trabalho, a sua for-
mac�~ao e dos demais profissionais e o Projeto elaborado, o
que n~ao deixa de ser desafiante. Entretanto, o fato de ser
um desafio n~ao o torna imposs�ıvel, essa possibilidade se
configurou na materializac�~ao do Projeto Politico de For-
mac�~ao Continuada.

Durante o processo de constituic�~ao do Projeto Politico de
Formac�~ao Continuada o grupo evidencia a necessidade do
envolvimento dos sete munic�ıpios, sendo todos convida-
dos para participar do processo da elaborac�~ao do mesmo,
vez que nem todos os munic�ıpios pertencentes �a Regional
estiveram presentes.

Nesse movimento, os gestores da SRE Afonso Cl�audio
al�em de refletir sobre seu papel de gestor e sua ac�~oes, ao
propor formac�~ao para os profissionais desencadeiam sua
pr�opria formac�~ao, ou seja, �a medida que se formam no
grupo de pesquisa da Ufes, eles formam os outros ou, ao
formar os outros ele tamb�em se formam.

Enfatizamos, ent~ao, a importância da continuidade das
ac�~oes e efetivac�~ao do Projeto Pol�ıtico elaborado para que
seja garantido o car�ater de pol�ıtica que n~ao se esvai com

a mudanc�a de governos e administrac�~oes, mas que se per-
mite ser avaliado e se caracteriza como uma pol�ıtica de
ac�~ao p�ublica, de cuja construc�~ao participam diversos
atores que definem e interpretam as atividades no espac�o
p�ublico da educac�~ao.
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