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Resumo 

Este trabalho discute a problemática da ausência de 
formação docente específica para Educação de Jovens 
e adultos (EJa) no Brasil e, inserindo-se neste contexto 
apresenta o estudo que avalia uma proposta para a for-
mação do professor em exercício da EJa. Esta análise se 
realiza através de estudo quaseexperimental intragrupal 
- pré e pós-teste com o objetivo de determinar os impac-
tos da participação de professores no Curso: “Pedagogia 
Intercultural com ênfase na identidade cultural”. ao seu 
final, apresentam-se como resultados: a) positiva influên-
cia desta formação na prática docente dos participantes; 
b) aporte teórico a favorecer futuros estudos acerca do 
referido tema; e por fim, c) compromisso da Instituição 
de Ensino superior financiadora do estudo com a referi-
da formação docente. 

Palavras-chave: formação docente; Pedagogia Inter-
cultural; Instituição de Ensino superior.

Intercultural Pedagogy in the training of 
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Abstract

This paper analyzes the problem of teacher formation 
specific to work with the Youth and adult Education in 
Brazil and, inserting in this context present the study that 
evaluate a proposal for the teaching formation in EJa. 
This analyze presents itself though the quasi-experimen-
tal intragroup study (pre and post-test) with the objetive 
to determine the impacts of participation of the teachers 
on the Course: “Intercultural Pedagogy with emphasis 
on cultural identity”. By its end, present themselves: a) 
positive influence on the teaching practice of the par-
ticipants, b) theoretical approach produced to promote 
future studies; intended for the study, c) that it confirms 
the commitment of Higher Education Institutions with 
the referred teacher formation.
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Introdução 

Este artigo apresenta um estudo originado na comple-
xidade epistemológica que circunscreve a Educação de 
Jovens e adultos (EJa) a exemplo da problemática em 
relação à exiguidade de ações para a formação docente 
específica para o professor desta modalidade educativa 
e suas graves consequências conforme Cury (2000), Ha-
ddad (2002; 2004; 2005), di Pierro (2001; 2005), macha-
do (2007), soares (2003; 2005; 2010). Estudos que en-
fatizam também o compromisso social das Instituições 
de Ensino superior (IEs) para que se efetive esta forma-
ção e a reivindicam tanto em âmbito inicial quanto para 
a formação continuada. 

Por isso, estudando a possibilidade de atender a esta rei-
vindicação, apoia-se na visão crítica a respeito desta for-
mação em nóvoa (1995), marin (2000), lawn (2001), Ca-
nen e moreira (2001), Ball (2005), Candau e moreira (2008), 
dentre outros e gesta-se a ideia e execução do Curso: “Pe-
dagogia intercultural com ênfase na identidade cultural”. 
Instrumento de intervenção pedagógica, baseado em 
paradigmas da Pedagogia da autonomia (fREIRE, 2010) e 
da Pedagogia Intercultural (aguadO, 2003) a refletir so-
bre a Educação para a diversidade em Canen (2005; 2007) 
Candau (2003; 2005), freuri (2000; 2003), moreira (2003) e 
moreira e Candau (2008) dentre outros. 

neste trabalho explicitam-se os resultados do estudo 
sobre esta proposta de formação docente para EJa, tese 
defendida para a obtenção do título de doutor (a) em 
Ciências da Educação na universidade autônoma de 
assunção com o objetivo de: determinar a influência 
do Curso: “Pedagogia Intercultural com ênfase na iden-
tidade cultural” sobre a atuação docente na EJa. Para seu 
desenvolvimento, toma-se a competência intercultural 
(anEas, 2003) como dimensão da pedagogia intercul-
tural a partir da Identidade Cultural (Hall, 2000; sIlVa, 
2000; CanClInI, 2004), ponto de partida para esta apren-
dizagem conforme referidos autores. 

Este estudo analisa uma tentativa de preparar o pro-
fessor para atuar junto ao público da EJa, encarado 
ainda no país, sob a égide de estigmas históricos 
(galVãO & dI PIERRO, 2007). Espera-se assim con-

tribuir para que esta modalidade educativa passe a 
ser contemplada no âmbito da Educação Básica bra-
sileira a partir do que preconiza o Relatório da Orga-
nização das nações unidas para a Educação Ciência 
e Cultura (unEsCO, 1997) e reafirma-se no marco de 
Belém (unEsCO, 2010), que recomendam a conside-
ração ao aspecto intercultural. 

Contextualizada a problemática que envolve este 
estudo, propõe-se determinar impactos advindos da 
participação do professor neste programa de forma-
ção cuja finalidade é prepará-lo para exercer o seu 
poder de reflexão acerca da diversidade que caracte-
riza o público da EJa, bem como aprender a lidar com 
questões que envolvem a convivência em meio às di-
ferenças. através de revisão bibliográfica constata-se 
que no Brasil, diferente do que se analisa em contex-
to europeu (aguadO, 2003; 2004) e norte-americano 
(Pang, 2005), há um escasso estado de arte a caracte-
rizar ações, projetos, programas a formação docen-
te a partir da perspectiva do multiculturalismo crí-
tico ou pedagogia intercultural (Candau, 2005). se 
em nível nacional, são raros os estudos em torno do 
tema, o nível da problemática acentua-se ainda mais 
quando se delimita esta formação para a EJa. muitos 
dos trabalhos publicados discorrem acerca da neces-
sidade de projetos para atender a esta demanda, mas 
não explicitam uma proposta a atendê-la. Iniciativa 
que se almeja assumida, cada vez mais, pelas IEs bra-
sileiras (sOaREs, 2005; 2010). 

dentro deste estado de arte traçado como antece-
dente mais próximo deste estudo, indicam-se apenas 
os trabalhos de: a) arbache (2000) que enfoca a for-
mação de professores a partir do multiculturalismo 
crítico para a EJa, trabalho desenvolvido junto a es-
tudantes da licenciatura em Pedagogia; e b) Candau 
e leite (2007), também desenvolvido no âmbito da 
graduação, na disciplina didática, com estudantes 
de Pedagogia. ambos distinguem-se quanto á po-
pulação alcançada e metodologia adotada deste que 
explicita uma proposta para a formação do docente 
da EJa – Ensino fundamental, desencadeada a partir 
de uma intervenção pedagógica avaliada através do 
desenho quaseexperimental. 
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Caminhos da Investigação

Inicia-se a investigação com a revisão bibliográfica sobre 
o texto dos projetos curriculares da EJa no estado de 
sergipe a partir das categorias de análise: a) identidade 
curricular; e b) modelo adotado para a formação docen-
te. Passo que marca a fase caracterizada como explora-
tório-descritiva (samPIERI, 2006) sobre a realidade até 
então desconhecida, já que não há registros de estudos 
anteriores acercando-se assim destas variáveis a serem 
relacionadas na fase posterior. a seguir, desencadeia-se 
o trabalho de campo através da intervenção pedagógi-
ca com o Curso: “Pedagogia Intercultural com ênfase na 
identidade cultural”, 80h de atividades presenciais de 
aprendizagem colaborativa e experiencial.

seus resultados são analisados a partir da aplicação do 
desenho quase experimental com provas estandardiza-
das pré e pós-teste, criadas para avaliar a aplicação do 
Curso com a amostra intencional de docentes da EJa 
numa cidade do estado de sergipe. Com este perfil, 
procurou-se atender ao desafio de configurar uma in-
vestigação educativa a partir de um paradigma diferente 
dos trabalhos com os quais guarda alguma semelhança e 
anterioridade (mOREIRa, 2001) conforme levantamento 
acerca dos trabalhos (teses e dissertações recentes) so-
bre a formação docente e educação para a diversidade, 
de abordagem predominantemente qualitativa.  

Apresentação das Unidades de Análise

suas primeiras unidades de análise são os projetos curri-
culares para a EJa em sergipe. dois volumes dedicados 
respectivamente à 1ª e 2ª fase da Educação de Jovens e 
adultos - Ensino fundamental (EJaEf) textos de 2008 
em revisão aos anteriormente aprovados pela resolução 
280/2006/CEE/sE. Contêm, respectivamente, 48 e 100 pá-
ginas assim distribuídas: 01 de apresentação, 02 para jus-
tificativa, 02 para fundamentação legal, 02 para objetivos 
da proposta, 02 para estratégias operacionais e demais 
para estrutura e funcionamento de cada uma das etapas 
escolares. mantem entre si a mesma estrutura, inclusive a 
mesma redação no que se refere a estratégias para a exe-
cução e recomendações ao professor no tocante à ava-

liação do aluno. da sua leitura, seguindo pauta definida, 
extraíram-se as seguintes categorias informativas:

Quadro no 01 – Projetos Curriculares para a EJaEf em sergipe  

fonte: Elaboração Própria a partir de análise documental - 2009

Categoria Investigada Informação Coletada

função atribuída à EJa Ensino supletivo 

Reconhecimento da diversida-
de na EJa

sugestão de tratamento espe-
cial do professor na avaliação 
do aluno.   

Referência à diversidade 
Cultural

Reconhecimento e Trabalho a 
partir das diferenças.
alunos de diferentes níveis de 
conhecimento, interesses espe-
cíficos, diferentes valores.
ETHOs ou alteridade – discipli-
na Religião. 
diversidade cultural – discipli-
na Cultura e arte.

Referência ao atendimento à 
diversidade

nenhuma

Referência a universos Culturais 
do aluno adulto

nenhuma 

Referência à Cultura local nenhuma 

Referência ao Intercultural nenhuma 

Elementos de Identidade 
sociocultural 

Presença da palavra sERgIPE na 
capa dos projetos

Referência à formação para o 
docente

Orientar, capacitar e/ou aperfei-
çoar os envolvidos. 

a partir desse resgate, afirma-se a respeito da identidade 
cultural desses projetos curriculares:

Quase inexistem indicadores de referência ao es-
paço sociocultural a que se destinam. Verifica-se 
apenas, a palavra “sergipe” nas capas dos projetos 
e a expressão: “governo de sergipe” no interior 
destes, uma única vez.

Discurso dos Gestores Públicos
da aplicação da técnica da entrevista a gestores públi-
cos, chega-se aos dados contidos em quadro a seguir:
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dentre as informações coletadas destacam-se as referen-
tes ao processo de formação docente para EJa a declarar:

Raros indicadores apontam a ocorrência de pro-
cesso formativo específico para o docente da EJa 
em sergipe. localiza-se uma capacitação aligei-
rada (16h), para um restrito quantitativo de pro-
fessores (125 participantes) da rede estadual em 
relação ao seu total (1709 professores).

Posteriormente, em consulta semelhante à gestão da 
EJa em arauá, informa-se: 

no município em estudo, cujo modelo curricular é 
uma reprodução do estadual pela condição de mu-
nicípio conveniado, afirma-se que até 2009, nunca 
houve ação para a formação do docente da EJa, 
modalidade educativa implantada desde 2006. 
Bem como não se registrara nenhuma informação 
a respeito da sua condução pedagógica até a data 
da aplicação deste instrumento de pesquisa. 

Quadro no 02 - dados sobre a EJa em sergipe      

Tema Pesquisado Dados Recolhidos

data de início do atendimento 
à EJa no estado

1969 – Curso madureza

documentos/Projetos mais 
atuais relativos à EJaEf

Projetos EJaEf 1 e 2 aprovados 
pela Resolução 280/2006- CEE

Professores que atuam na 
rede junto á EJa

1127 na capital e 582 da rede 
municipal conveniada

Cultura local na proposta 
curricular

Contemplada/Existente/Consi-
derada

Último processo de formação 
docente para a EJaEf

agosto/2009 – 16h – “Como 
trabalhar com o livro didático” – 
125 participantes

EJaEf e municípios sergipanos
74 municípios - apenas general 
maynard não oferece

Quantitativo de municípios 
sergipanos assistidos pedago-
gicamente pela sEEd

55 municípios conveniados

 fonte: Elaboração Própria a partir de Entrevista ao Coor-
denador Estadual da EJa- 2009

na conclusão desta fase, configura-se a contextualização 
desta investigação, ao tempo em que se procede à ela-
boração dos demais instrumentos utilizados neste estu-
do: a) O projeto de intervenção pedagógica – “Curso: Pe-
dagogia Intercultural com ênfase na Identidade Cultural”, 
b) as provas estandardizadas “Entre-culturas” - pré e pós-
-teste para verificar o nível de competência intercultural 
do professor na entrada e saída do Curso, e c) as pautas 
para análise documental de planejamentos pedagógicos 
e diários de classe dos professores informantes. 

Observadas as condições de confiabilidade, validação e 
ética para a elaboração e utilização dos respectivos ins-
trumentos, parte-se para a execução do desenho qua-
seexperimental, opção metodológica adotada (CanO, 
2002) para relacionar as variáveis: aplicação da Inter-
venção Pedagógica (Variável Independente), aquisição 
de Competência Intercultural (Variável dependente 1) e 
manutenção da Competência Intercultural (Variável de-
pendente 2) e separar os efeitos da intervenção que se 
deseja avaliar dos demais efeitos (CanO, 2002).

 
Desempenho do Professor no Pré-Teste 

Para avaliar o desempenho do professor informante, to-
ma-se como referência a escala ordinal do Índice de de-
senvolvimento Intercultural (IdI) de Bennett e Hammer 
(2003) validada internacionalmente para medir o desen-
volvimento da sensibilidade ou competência intercultu-
ral conforme tabela a seguir:

Tabela no 01 – Escala Ordinal do IdI

fonte: Elaboração Própria a partir de Bennett e Hammer (2003)

Nível Conceito Expressão

1 dd negação do outro

2 R Trivialização do outro

3 m assimilação do outro

4 aa aceitação do outro

5 Em Integração ao outro
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Tomando esta escala ordinal para avaliar o nível de compe-
tência intercultural manifestado pelo professor ao adentrar 
no Curso: “Pedagogia Intercultural...”, observa-se que:

nas oito questões fechadas, analisada a relação 
intrasujeito, identifica-se a ausência de compe-
tência intercultural em níveis como: 1-dd; 2-R ou 
próximos a 3-m que expressam respectivamente 
o etnocentrismo através da negação do outro, 
consideração cultural em patamar inferior ou su-
gestão de que se assimile a cultura dominante. 
Precisamente, 93% da amostra assim se identifi-
cam antes de fazer o Curso. 

 
Competência Intercultural na Intervenção Pe-
dagógica

Pesquisadores sobre o aspecto intercultural em contextos 
escolares como: amorim (2001); Brayran, nichols e ste-
vens, citados por malik, apud. aguado (2003); arredondo, 
Toporek, Brown, Jones, locke, sánchez y stadler (1996) 
citados por malik (2002) apud. aguado (2003); aguado, 
Ballesteros, malik, Herraz, álvares, sánchez, Téllez, santos 
(2002) apud aguado (2003); Hammer m R, Bennett, mJ 
(2003) e acidi (2008), dentre outros, postulam o desper-
tar para a consciência sobre atitudes no convívio escolar 
como: desrespeito aos pertences alheios, agressões físicas 
e psicológicas por questões de desrespeito ao outro, es-
pírito de hegemonia cultural, práticas que apontam a in-
tolerância e o etnocentrismo entre turmas, entre alunos, 
entre professor e aluno. Bem como apresentam sugestões 
para conduzir a educação intercultural em espaços diver-
sos que serviram como referência para a elaboração do 
Curso: “Pedagogia Intercultural com ênfase na identidade 
cultural” que define proposta para a formação continuada 
do docente em exercício da EJa, a se realizar a partir das 
ações de planejamento/execução/avaliação tendo em vis-
ta a aquisição da competência intercultural. 

seu desenvolvimento ocorre em espaço e horários de-
finidos pelas partes envolvidas, através de atividades 
teóricas e práticas, partilhadas potencialmente em gru-
po, exercitando a aprendizagem colaborativa a partir de 

eixos-temáticos com dimensões antropológicas como: 
direitos humanos, aculturação, formas de etnocentrismo 
(ações etnoconfessionais, etnolinguísticas, xenofobia, 
xenofilia), estereótipos e preconceitos, além de estraté-
gias metodológicas para replicar em sala de aula este 
aprendizado. Com duração de 80 horas partilhadas es-
pecialmente através de jogos interativos e de simulação, 
construção de mapas conceituais, resolução de conflitos, 
exercícios de habilidades comunicativas de empatia cul-
tural que se descrevem como: 

a) O Bloco I - apresentação dos participantes e 
preparação do grupo para a temática, metodo-
logia adotada e rigor desta participação pelo es-
tudo a se realizar através dela; aplicação do pré-
-teste “Entre-culturas”;

b) no Bloco II - reflexão crítica sobre a percepção 
de si e do outro – questões de direitos humanos 
e suas implicações - processo de conscientização 
dos elementos da própria cultura; 

c) no Bloco III – reflexão sobre estereótipos e precon-
ceitos - possíveis equívocos destas interpretações/
leituras - influências de concepções, valores, crenças, 
etc. - cultura hegemonicamente privilegiada;

d) O Bloco IV - reflexão sobre a alteridade e suas 
complexidades – influências das experiências vi-
vidas na interação com modelos culturais – com-
paração entre culturas diferentes com a do grupo; 

e) O Bloco V - reflexão sobre habilidades para o 
desenvolvimento da competência intercultural - 
interpretação e comparação, aprendizagem e in-
teração com “o outro”- trabalhos em grupo;

f ) no VI Bloco – reflexão a atitude intercultural - 
interferência da visão etnocêntrica - mobilização 
para a visão etnorrelativa cultural. 

g) O Bloco VII - vivências/ aplicações de jogos peda-
gógicos - desafios de tarefas guiadas por diferentes 
regras - causas e efeitos da integração, assimilação 
e exclusão – Consolidação da competência inter-
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cultural a ser exemplificada com a elaboração do 
Planejamento Estratégico para o desenvolvimento 
da Competência Intercultural (PEdECI). 

h) a seguir, no bloco VIII – exploração da com-
petência intercultural - fundamentação teórica 
da pedagogia intercultural, seus princípios e 
finalidades; 

i) Bloco IX - aplicação da reflexão-ação-reflexão 
sobre a competência intercultural - estratégias 
para divulgar e potencializar o desenvolvimen-
to da competência intercultural - criação de um 
Workshop sobre o tema;

j) Bloco X- aplicação do pós-teste: “Entre culturas” 
- promoção do cotejo entre os níveis (inicial e fi-
nal) de competência intercultural. 

na aplicação da intervenção pedagógica, percebe-se a 
necessidade de associar a avaliação qualitativa à quan-
titativa já pretendida para o processo. Considerar ativi-
dades como a expressão cotidiana do participante, a 
elaboração do PEdECI (primeiro planejamento pedagó-
gico coletivo),o Workshop ou mostra Intercultural já indi-
cavam o desenvolvimento da competência intercultural. 

Desempenho do Professor no Pós-Teste

avaliando o desempenho do professor ao término do 
Curso, encontram-se diferentes níveis de competência 
intercultural. nestes destacam-se níveis aa- 4 e 5-Em 
que expressam respectivamente aceitação do outro e, 
por fim, integração cultural, sensibilidade intercultural 
,segundo Bennett e Hammer (2003). Tendência à atitude 
positiva em relação ao outro e à sua cultura, possibilida-
de de interação intercultural que se expressa com:

– significativo decremento dos níveis de uma vi-
são etnocêntrica expressa no desempenho do 
pré-teste. saindo do patamar de 93% e baixando 
para 22% manifestos no pós-teste;

– substancial incremento dos níveis de etnorre-
lativismo cultural ou identidade cultural, de 03% 
expressos no pré-teste para 78% no pós-teste;  

– Posição inalterada se indica para o estágio 
m-3 que quer dizer, uma visão etnocêntrica, 
pois defende a assimilação do diferente ao já 
estabelecido pelo senso comum ou pelo poder, 
tanto no pré quanto no pós-teste, sua manifes-
tação foi equivalente a 10%. 

 
Expressão Cultural nos Planejamentos Didáti-
cos e Diários de Classe

nesta fase, através da análise documental dos plane-
jamentos didáticos e registros dos diários de classe do 
professor observa-se a manutenção da aquisição de com-
petência intercultural. suas informações indicam a pre-
sença da competência intercultural conforme as dimen-
sões: conhecimento, habilidade e atitude intercultural a 
se refletirem no âmbito escolar.

 

Análise dos Resultados

IdEnTIdadE CulTuRal dOs PROJETOs CuRRICulaREs 
da EJa Em sERgIPE

É possível afirmar em resposta ao primeiro objetivo espe-
cífico deste trabalho: a identidade cultural dos projetos 
curriculares da EJa em sergipe encontra-se fortemente 
marcada pelo estigma da suplência, pela ordem merca-
dológica e pela ausência da consideração à diversidade 
que caracteriza este universo educacional. análise de as-
pectos divergentes encontrados no interior dos referidos 
projetos indicam a sua incongruência à luz dos estudos 
de Haddad (2005), arroyo (2005; 2008). 

Tais elementos corroboram o modelo implicitamente 
declarado em relação à diversidade cultural, da adap-
tação ou assimilação cultural já criticado e rejeitado 
por estudos diversos por se constituir fator de prejuízo 
para o elemento social em desprestígio na relação social 
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(Candau, 2005; CanEn, 2007). apresentando-se assim, 
ingenuamente ou não, o sistema educacional sugere o 
exercício da “violência simbólica” a que se referiu Bour-
dieu (almEIda, 2006). 

Elementos que caracterizam a identidade da EJa nos 
projetos curriculares em sergipe revelam o ocultamento 
ou silenciamento da identidade da população a que se 
destinam e consequente prejuízo social conforme Hall 
(2000), silva (2002) e Canclini (2004), que advertem sobre 
a noção de identidade como uma entidade móvel, em 
constante processo formativo, por isso constituindo-se 
base para os projetos curriculares. sem esta considera-
ção, predominam as ações discriminatórias, preconcei-
tuosas a expressarem exclusão em contextos marcados 
pela diversidade cultural. 

PROCEssO dE fORmaçãO dOCEnTE da EJa Em sERgIPE 

Em atendimento ao 2º objetivo proposto para este traba-
lho de indicar os processos formadores do docente da EJa 
em sergipe, indica-se a ausência de uma ação consolidada 
para tal finalidade. a partir da teoria crítica, segundo silva 
(2002), a ausência de formação oferecida ao professor na 
atualidade é elemento preocupante no contexto educa-
cional, devendo esta existir a partir da consulta a sua satis-
fação ou atendimento às suas expectativas. 

Em relação à EJa, especial atenção deve-se conferir à forma-
ção do professor, soares (2005) e machado (2007) mencio-
nam o contexto legal que determina esta formação como: 
pertencendo à educação básica, usufruir de especificida-
de própria, e como tal, receber um tratamento consequen-
te. no entanto, há um fosso existente em relação a esta for-
mação afirmam Haddad (2003) e soares (2010). ademais, 
quando este processo se evidencia, na maioria das vezes, 
ocorre de forma esporádica ou como projeto particular 
de um governo, carece da feição de política pública, para 
afastar-se do formato de programa ou projeto específico 
de duração determinada. Tais constatações confirmam a 
necessidade deste estudo a avaliar uma proposta para a 
formação docente a partir do desenvolvimento da compe-
tência intercultural segundo aneas (2003) e aguado (2003). 

nÍVEl dE COmPETÊnCIa InTERCulTuRal manIfEsTO 
nO PRÉ-TEsTE

Respondendo-se ao terceiro objetivo específico de iden-
tificar menores índices de manifestação de competência 
intercultural na relação intrasujeito, antes da participa-
ção no Curso “Pedagogia intercultural com ênfase na 
identidade cultural”, afirma-se que a manifestação desta 
no pré-teste estão marcadas pelos estágios de expressão 
mais etnocêntrica por se relacionarem a visões ou repre-
sentações portadoras de prejuízo no processo de intera-
ção social e, por isso, distante da perspectiva intercultu-
ral indicada a existir em espaço escolar de EJa (unEsCO, 
1997). associam-se à defesa de si em confronto com o 
outro, a polarização entre culturas e minimização do fe-
nômeno cultural e caracterizam o professor como des-
preparado para atuar neste espaço educacional. Confir-
ma-se na oportunidade, a necessidade de participar de 
um espaço formativo que o ajude a lidar com estas ques-
tões e a trabalhar a partir da Educação para diversidade 
(aguadO, 2003; Candau, 2003), ou seja, que oriente 
para “o desenvolvimento de competência intercultural 
em todos os alunos e professores” (aguado, op. cit. p.15), 
especialmente onde pesam estigmas e estereótipos que 
se impregnaram culturalmente. 

nÍVEl dE COmPETÊnCIa InTERCulTuRal manIfEsTO 
nO PÓs-TEsTE

atendendo ao quarto objetivo específico desta pesqui-
sa, determina-se positiva influência deste novo Progra-
ma para formação docente na EJa, a partir da identifi-
cação do avanço de nível manifestado para a expressão 
de sua competência intercultural expresso no pós-teste, 
na avaliação intrasujeito. Como num processo inverso ao 
identificado no pré-teste, identificam-se expressões ca-
racterizadoras da intenção, da predisposição para ação 
pedagógica voltada para a identidade cultural, analisa-
dos a partir do IdI (BEnnETT & HammER, 2003). 

Todavia, face à complexidade da proposta, percebida e 
acompanhada no interior do processo, sobressaem-se, 
nesta análise, variantes intervenientes como: a) dificul-
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dade para estudar uma amostra intencional tão pequena 
(n=17) e constituída de professores em exercício; b) di-
ficuldade do participante e professor manifestar-se fiel-
mente  ou demonstrar ignorância em relação a alguns te-
mas; c) dificuldade de formar docente em exercício com 
manifestada ausência de competência leitora e escritora.

segundo silva (2002), desde a década de 90, a formação 
continuada em serviço é considerada uma das principais 
estratégias para o desenvolvimento de novo perfil pro-
fissional do docente. Criar novas formas de promover 
aprendizagens, fora dos limites da organização escolar 
tradicional, é tarefa que impõe novo desafio para este 
processo principalmente no atual estágio de desenvolvi-
mento social. a indicar-se na nova postura a se encontrar 
no professor como se demonstra no quadro a seguir:

Quadro no 03 – Indicadores de desenvolvimento de Compe-

tência Intercultural docente (IdECId)

fonte: Elaboração própria/ 2010

dimensões da Competência Intercultural 

Conhecimentos Habilidades Atitudes

a cultura como ele-
mento de ensino

Interpretação de fa-
tos, ideias, culturas

demonstração de 
curiosidade e aber-
tura para o outro

Reflexos da heran-
ça cultural  - valores 
e prejuízos

Comparação entre 
culturas

disposição para 
questionar os pró-
prios valores

avaliação da 
relação: identidade 
cultural e intercul-
turalidade 

aprendizagem com 
a cultura de outros

adoção do lugar do 
outro

Compreensão das 
diferenças como 
elemento de afeta-
ção no desenvolvi-
mento pessoal

Trabalho em 
equipe

Crédito conferido ao 
potencial do outro

Identificação do 
enfoque pedagó-
gico apropriado 
para respeitar as 
diferenças 

desenvolvimento 
de aprendizagem 
colaborativa

Valorização da 
expressão cultural 
do outro

Conhecimento 
do potencial dos 
preconceitos 
e estereótipos 
em instrumento 
de avaliação e 
interpretação de 
características 
culturais

afrontamento e 
resolução de pro-
blemas/ conflitos 
de forma criativa

Envolvimento ativo 
com o problema en-
frentado por outro 

Perfil do docente

flexibilidade/
abertura de se 
auto-avaliar

solidariedade na 
percepção do outro

autonomia para 
tomada de decisões 
para o bem do outro

dimensões da Competência Intercultural

Conhecimentos Habilidades Atitudes

Quadro no 03 – Indicadores de desenvolvimento de Compe-

tência Intercultural docente (IdECId)

aulas CulTuRalmEnTE COmPaTÍVEIs na EJa 

Em relação ao último objetivo firmado para esta rea-
lização, o de relacionar a manutenção da competência 
intercultural adquirida ao modelo de “aulas culturalmen-
te compatíveis”, sugerido por estudiosos da psicologia 
social, a identificação de expressões sinalizadoras de 
interculturalidade nos planejamentos didáticos e diá-
rios de classe, pode ser analisada como motivação para 
atuar segundo o aprendizado adquirido. Tais resultados 
reforçam a necessidade de incorporar o intercultural no 
contexto da EJa, elemento precípuo para o processo de 
aceitação e valorização das diferenças culturais, para 
além da assimilação ou compensação ainda sugerida em 
projetos curriculares. Ideia vinculada à reformulação de 
paradigmas que poderão se consolidar com uma nova 
formação e postura profissional docente, capazes de ge-
rar novo olhar e nova prática social (CanEn, 2002).

assumindo as limitações e problemas deste trabalho, 
ainda assim é possível indicar-lhe significado positivo no 
contexto da formação docente para EJa, perfil ainda ine-
xistente no docente no estado e, quiçá, no país. segundo 
os estudos que serviram de aporte teórico para este tra-
balho, desenvolver a consciência sobre as políticas edu-
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cacionais a afetar o currículo explícito e enfatizar o currí-
culo oculto em suas relações, diz respeito à construção 
de relações democráticas e à superação do autoritaris-
mo fortemente arraigado nas culturas latino-americanas 
(flEuRI, 2003, CanEn, 2005, Candau; mOREIRa, 2008).

a proposta do Curso: “Pedagogia Intercultural com ênfa-
se na Identidade Cultural” , partilhada e vivenciada para a 
construção desse perfil docente, conforme días-aguado 
(2000), aguado (2003) e Pang (2005), comungam da ideia 
de que este processo se compreende como um desafio 
contínuo, pois exige inserir-se no contexto da constante 
problemática das diferenças culturais dentro do  âmbito 
escolar para o entendimento de questões cruciais nas 
relações sociais. assim, “todo programa de formação em 
pedagogia deveria incluir o desenvolvimento de compe-
tência intercultural” (aguadO, 2003).

Considerações Finais

Por fim, este estudo apresenta-se como contribuição à 
construção de uma nova visão através do Curso: “Peda-
gogia Intercultural com ênfase na Identidade Cultural”, 
assim como destaca seu desenvolvimento com o públi-
co docente da EJa, pela maior carência deste profissio-
nal em relação a sua formação inicial ou continuada. ao 
tempo em que sugere que outros estudos possam seguir 
seus passos para validá-lo ou ampliar-lhe as conclusões, 
bem como propagar sua ideia aqui defendida em outros 
espaços, reutilizando o aporte produzido e testado neste 
estudo conforme almeida (2012):

– Instrumento de diagnóstico sobre a realidade 
(pré-teste)

– Instrumento Intervenção Pedagógica – Curso: 
Pedagogia Intercultural com ênfase na Identi-
dade Cultural.

– Instrumento de verificação da aprendizagem 
desenvolvida (pós-teste)

– manual para utilização dos respectivos instrumentos

– sugestões metodológicas para a educação in-
tercultural a partir da identidade 

Espera-se também que este trabalho possa contribuir 
para indicar uma perspectiva para os investimentos que 
podem se realizar para a promoção da formação espe-
cífica do docente da EJa, bem como para que se firme o 
compromisso das IEs com esta tarefa dentro do contexto 
do país. Também se almeja com a sua publicação, validar 
os investimentos da IEs financiadora deste estudo, ação 
correspondente à responsabilidade social que cabe às IEs 
com a construção epistemológica da visão intercultural 
em cursos de formação inicial e/ou continuada docente. 

Propugna-se esta necessidade em especial no nordeste, 
onde se registram altos índices de analfabetismo abso-
luto e funcional do país, assim como em sergipe onde, 
segundo estudos diagnósticos da agenda Territorial para 
EJa (2012), mais de 50% da população acima de 15 anos 
de idade encontra-se sem a escolaridade equivalente ao 
ensino fundamental. Potencial contingente a frequentar 
sala de aula da EJa e público que necessita de ações ca-
pazes de responder a questões de desenvolvimento hu-
mano e promoção social. 

Como iniciativa de continuidade e impactos advindos 
deste estudo, indica-se o projeto de extensão universitá-
ria (PIBIX/ufs 2011-2012), Pró-docência para EJa, o qual 
atende graduados e alunos de graduações diversas da 
universidade federal de sergipe, num processo de for-
mação docente específica para EJa simultâneo ao exercí-
cio desta docência e construção de novo perfil curricular 
para esta modalidade educativa.

Referências

aguadO, m. T. O. Pedagogía intercultural. madrid: mc-graw Hill, 2003.

aguadO, T.; alvarez, B.; BallEsTEROs, B.; gIl JauREna, I.; HERnandÉZ, C.; 

malIK, B.; maTa, P.; dEl OlmO, m.;  sánCHEZ, m. f. Et  TÉllEZ; J.a. Proyec-

to Inter – análisis de necesidades. Programa Comenius, Comisión Europea, 

2003. disponível em: www.uned.es/interproject - acessado março de 2009.

aguadO, T. Investigação em educação intercultural. Informe auspi-

ciado por el Centro de Investigación y documentación Educativas 

(CIdE,2003/2004), inédito in Educatio, n.º 22 · 2004. p.p 39-57. dispo-



104 A PEDAGOGIA INTERCULTURAL NA FORMAÇÃO DOCENTE PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – COMPROMISSO SOCIAL DAS IES NO BRASIL

nível em: www.aulaintercultural.org./article.php.  - acessado março 

de 2009.

almEIda, m. J. m. Representação social da cultura nordestina no livro di-

dático de L. Portuguesa – um estudo de caso em Sergipe, dissertação de 

mestrado, assunção: uaa, 2006.

aCIdI. (alto Comissariado para Imigração e diálogo Intercultural). Es-

tratégias Interculturais. 2008. disponível em: http://www.acidi.gov.pt/ . 

acessado em junho de 2009.

anEas, a. m. a. Competencia intercultural, concepto, efectos e impli-

caciones en el ejercicio de la ciudadanía. facultad de Pedagogía, uni-

versidad de Barcelona, España, Revista Iberoamericana de Educación 

(Issn: 1681-5653), 2003. disponível em: <http://201.134.110.181/bi-

blioteca_digital/temas_especializados_epja/educ_intercultural/com-

petencia_intercultural.pdf >- acesso em: jan. 2010.

aRBaCHE, a. P. et CanEn, ana. Pesquisando multiculturalismo e Educa-

ção: o que dizem as dissertações e teses. In: Educação e realidade. Porto 

alegre: faCEd/ufRgs, v.26, n.1, p. 161-181, 2001.  

aRBaCHE, a. P. R. B. A formação de educadores de pessoas jovens e adultas 

numa perspectiva multicultural crítica. dissertação de mestrado, 2000. 

disponível em: <http://www.forumeja.org.br/> - acesso em: jun. 2009. 

Ball, s. J. Profissionalismo, gerencialismo e performatividade. In: Cader-

nos de pesquisa, v. 35, n.126, são Paulo, 2005.

BasQuÉZ, J. l – Guia de educación intercultural. Conselleria de Educaci-

ón, Cultura y Esport. grupo Inter. fundación Ceim y Bancaja,Valencia: Es-

panha, 2008. disponível em:  http://www.aibr.org/antropologia/01v02/

libros/010201.php acessado em: maio de 2009.

BEnnETT, milton J. Towards ethnorelativism: a development model of 

intercultural sensivity. In Paige, R. m. (Ed). Education for the  i n -

tercultural experience. 2nd Ed. Yarmouth, mE: Intercultural Press, 2003. 

disponível em: http://www.gee-geip.org/pdf/idi_theory.pdf. acessado 

em: junho de 2009. 

Brasil. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adul-

tos, Parecer nº 11 e Resolução da Câmara de Educação Básica do Conse-

lho nacional de Educação, Brasília, em 8/5/2001. 

CanClInI, n. g. Sociedades del conocimiento: la construcción intercultu-

ral del saber. Barcelona: Ed. gedisa, 2004.

Candau, V. m. (org.) Sociedade, educação e cultura(s): questões e propos-

tas. Petrópolis: Vozes, 2002.

Candau, V. m. (org.) Cultura(s) e Educação: entre o crítico e o pós-crítico. 

Rio de Janeiro: dP&a, 2005.

Candau, V. m Et lEITE m. s. A didática na perspectiva multi/intercultural 

em ação:Construindo uma proposta. Cadernos de pesquisa, v. 37, n. 132, 

set./dez. 2007. disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cp/v37n132/

a1137132.pdf acessado em junho de 2011.

CanEn, ana. Et moreira, a f. B. (org.) Reflexões sobre o multicultura-

lismo na escola e na formação docente.  In: Ênfases e Omissões no 

Currículo, são Paulo: Papirus, p. 15-113, 2001. 

CanEn, a. sentidos e dilemas do multiculturalismo: desafios curricula-

res para o novo milênio.  Em: lopes, a. R. C.; macedo, E. (org.) Currículo: 

debates contemporâneos. são Paulo: Cortez, 2002. 

CanEn, a. Avaliação a partir de uma perspectiva multicultural. In: Revista 

do conselho de reitores das universidades brasileiras.   Brasília/df: v.27, 

n.54, p. 95-114, 2005.  

CanEn, a. O multiculturalismo e seus dilemas: implicações na educação. 

In: Comunicação & política, Rio de Janeiro: CEBEla, v.25, n.2, p. 91-106, 

maio-agosto/2007. 

CanO, Ignácio. Introdução à avaliação de programas sociais. Rio de Ja-

neiro: fgV, 2002. 

COnsElHO da EuROPa. Livro branco sobre o diálogo intercultural. “viver 

juntos em igual dignidade” – Conselho da Europa, Estraburgo, 2008. – 

www.coe.int/dialogue  - acesso em julho de 2009.

CuRY, J. Diretrizes para a educação de jovens e adultos. Inep/Brasil, 2000. 

disponível em: www.inep.org.br – acessado em junho de 2009. 

dÍas-aguadO, m. J. Educação intercultural e aprendizagem cooperativa. 

Porto: Porto Editora, 2000.

dI PIERRO, m. C. Descentralização, focalização e parceria: uma análise das 

tendências nas políticas públicas de educação de jovens e adultos. In: Edu-

cação e pesquisa, são Paulo, p. 321-338, 2001.

dI PIERRO, m. C; RIBEIRO, V. m.; Et JOIa, O. Visões da educação de jovens e 

adultos no Brasil. In: Cadernos do Cedes, Campinas, n. 55, p. 58-77, 2005. 

dI PIERRO, m. C. Notas sobre a redefinição da identidade e das políticas 

públicas de educação de jovens e adultos no Brasil. In: Educação e socie-

dade, Campinas, vol. 26, n. 92, p. 1115-1139, Especial, Out/2005. dispo-

nível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v26n92/v26n92a18.pdf. acessa-

do em outubro de 2010.

flEuRI, R. m. (Org.). Educação intercultural: mediações necessárias. Rio 

de Janeiro: dP&a, 2003.

fREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 20ª ed., Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2000. 

fREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educa-

tiva. 41ª ed., são Paulo: Paz e Terra, 2010.

gImEnO saCRIsTán, J. Et PÉREZ g. a. Compreender e transformar o ensi-

no. 4ª  ed. Porto alegre: artmed, 1998.

Haddad, s. a educação continuada e as políticas públicas no Brasil. In: 

Ribeiro, V. m.(org.). Educação de Jovens e Adultos- Novos leitores, novas 

leituras, Campinas-sP, mercado de letras, 2005.  

Hall, s. A identidade cultural na pós-modernidade. 4 ed. Tradução: T. T. 

da silva e g. l. louro. Rio de Janeiro: dP & a, 2000.

laWn, m. Os Professores e a Fabricação de Identidades. In: Currículo sem 



105Josefa de Menezes Almeida

fronteiras. vol. 01, n.2, 2001.

maCHadO, m. m. A atualidade do pensamento de Paulo Freire e as po-

líticas de Educação de Jovens e Adultos. Conferência de abertura do IX 

Encontro nacional de educação de jovens e adultos – IX EnEJa, Pinhão/

faxinal do Céu/Paraná, setembro de 2007. disponível em http://www.

reveja.com.br.  acesso em dezembro de 2010.

maRIn, a. J. (org.). Educação continuada: reflexões, alternativas. Campi-

nas, sP: Papirus, 2000.

mOREIRa, a. f. A recente produção científica sobre currículo e multicultu-

ralismo no Brasil: avanços, desafios e tensões. In Revista brasileira de edu-

cação. são Paulo, 2001. disponível em: < http://redalyc.uaemex.mx/src/

inicio/artPdfRed.jsp?iCve=27501807 >. acesso em: dez. 2009.

mOREIRa, a. f. B.; Candau, V. m. Multiculturalismo: diferenças culturais e 

práticas pedagógicas. Petrópolis: Vozes, 2008.

nÓVOa, a. Os professores e a sua formação. Portugal: Publicações dom 

Quixote, 1995. 

Pang, Valerie Ooka. Multicultural education: a caring-centered, reflective 

approach. 2a ed. new York: mcgraw- Hill, 2005.

samPIERI, H.R; COlladO, f. C e BaPTIsTa, l. P. Metodología de la Investi-

gación. 4ª ed., méxico:mc graw-Hill, 2006.  

sCHÖn, d. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensi-

no. Porto alegre: artes médicas sul, 2000.

sERgIPE. Projeto para a EJAEF1 e 2.SEED/SE.aprovado pelo CEE/ 2006. 

sIlVa, T. T. (org.). Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos cultu-

rais. Petrópolis: Vozes, 2000.

sOaREs, l. (org.). Diálogos na educação de jovens e adultos. são Paulo: 

autêntica, 2005.

sOaREs, l.  et al (org.). Convergências e tensões no campo da formação 

e do trabalho docente: educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: 

autêntica, 2010.

unEsCO. COnfInTEa V. Declaração de Hamburgo sobre a Educação de 

Adultos - Plano de ação para o futuro. Hamburgo: uIE/unEsCO, 1997.

unEsCO. COnfInTEa VI. Marco de Belém. Belém/Brasil: uIE/unEsCO, 2010.


