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RESUMO 

Na maioria das comunidades educativas, o quadro atual de aprendizagem baseia-se na 
meta fora da aquisiça o: alunos devem adquirir conhecimento e compete ncias e mostrar que 
cumprem metas especí ficas. Em paralelo, professores e pesquisadores discutem novas 
formas de abordar o ensino e a aprendizagem a partir de uma posiça o prospectiva, com o 
objetivo de projetar o futuro da educaça o. Dentro do esforço que ocorre em muitos lugares 
para estudar os recursos e as restriço es que a educaça o formal pode trazer para o futuro da 
sociedade, uma linha de pesquisa esta  se desenvolvendo no Instituto de Educaça o da 
Universidade de Lisboa, enfocando as compete ncias dos professores, em particular, as 
necessa rias para enfrentar os desafios de novos espaços de aprendizagem. Um estudo-
piloto esta  sendo desenvolvido em uma escola prima ria em Lisboa envolvendo seis 
professores e 98 crianças do 1º ciclo (1º ao 4º ano) com o objetivo de explorar a percepça o 
dos professores sobre as compete ncias de que estes precisam para lidar com o desafio de 
transformar sua pra tica tradicional em novas formas de pedagogia. Para isso, professores e 
alunos esta o imersos em um espaço de aprendizado enriquecido em tecnologia na escola, 
que estimula o uso de abordagens inovadoras (por exemplo, sala de aula modificada, 
aprendizagem baseada em projetos) e de ferramentas digitais. Com base na entrevista de 
foco, relatamos as perspectivas dos professores, principalmente o caminho para o sucesso 
das atividades, dificuldades e constrangimentos, novas possibilidades de aprendizagem e as 
percepço es sobre as compete ncias para atuar em espaços de aprendizagem inovadores. 

Palavras-chaves: Abordagem inovadora. Espaços educativos inovadores. Compete ncias 
dos professores. 
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In most educational communities, the current framework for learning is founded on the 
metaphor of acquisition: pupils are supposed to acquire knowledge and competences and 
show they comply with specific targets. In parallel teachers and researchers in education 
discuss new ways of addressing teaching and learning from a prospective stance aiming to 
design the future of education. Within the effort that take place in many places to study the 
affordances and constraints that formal education may bring to the future of society, a line 
of research is developing at the Institute of Education in the University of Lisbon focusing 
on teachers’ competencies, in particular the ones needed to address the challenges of new 
learning spaces. A pilot study was conducted in a primary school in Lisbon involving five 
teachers and 98 children from 1st cycle (1st to 4th grade) aiming to explore the perception of 
the teachers on the competences they need to deal with the challenge of transforming their 
traditional practices into new forms of pedagogy. Teachers and pupils are immersed in a 
technology enriched learning space at the school that stimulates the use of innovative 
approaches (e.g. flipped classroom, project based learning) and of digital tools by children. 
Based on focus interview we report the perspectives of teachers regarding the path to the 
success of the activities, the difficulties, the constraints and new possibilities open to 
children learning and the competencies they see as appropriate do teach in innovative 
learning spaces. 

Keywords: Innovative approaches. Innovative learning environments. Teacher 
competences. 

 

Introdução 

 

Todo mundo concorda que a educaça o e  o nu cleo do desenvolvimento e do 

progresso. No entanto, tradicionalmente, a educaça o avança a reboque em relaça o a  

indu stria e a  sociedade em geral. Mesmo que a maioria dos pais e professores concordem 

teoricamente que a ambiça o da escola e  preparar todas as crianças para os desafios do 

se culo XXI, torna-se difí cil conceituar e implementar atividades com princí pios e estrate gias 

que estimulam habilidades como criatividade, pensamento transdisciplinar, colaboraça o, 

etc. De fato, em muitas comunidades educacionais, o quadro atual de aprendizagem e  

baseado na meta fora da aquisiça o: os alunos devem adquirir conhecimento e habilidades e 

mostrar que cumprem metas especí ficas. Os exames finais que a escola tradicionalmente 

pratica sa o um sinal claro que alerta permanentemente os professores e os alunos para a 

necessidade de se concentrar em respostas ra pidas, soluço es padronizadas e pensamento 

na o divergente. Paralelamente, muitos professores e pesquisadores em educaça o discutem 

novas formas de abordar o ensino e a aprendizagem a partir de uma visa o prospectiva sobre 

o contexto futuro das crianças e dos jovens com o objetivo de criar condiço es para que os 

alunos cresçam e se desenvolvam e se tornem capazes de fazer escolhas, assumir riscos, 

buscar novas soluço es para os problemas, desafiar os estilos de vida assumidos pela 

sociedade - em resumo, redesenhar o futuro do mundo social. Mesmo que pareça uto pico, e  
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importante que os pais e os professores compartilhem ideias fundamentais para sua aça o 

como educadores. 

A literatura mostra que a conceptualizaça o da aprendizagem tem muitas vezes 

aparentemente ignorado o papel fundamental do espaço em que a aprendizagem ocorre 

(JOHNSON, 2016). Considerar a natureza do espaço de aprendizagem e  uma questa o 

fundamental ao projetar a aprendizagem. Scott-Webber et al. (2014) apresentam tre s 

dimenso es que devem ser consideradas relativamente ao espaço de aprendizagem: i) uma 

dimensa o conceitual, relacionada aos componentes do espaço de aprendizagem, que 

encapsula sua natureza e tipologia; ii) uma dimensa o pra tica, em relaça o a s formas como o 

espaço de aprendizagem e  constituí do, como e  usado e como ele muda ao longo do tempo 

em relaça o a sua funcionalidade e releva ncia pra tica; iii) uma dimensa o teo rica, que se 

refere ao conhecimento sobre as relaço es e o impacto do espaço de aprendizagem na 

qualidade da aprendizagem, bem como o que sustenta e encoraja pedagogias que favorecem 

e estimulam a aprendizagem. 

Mas e  igualmente fundamental considerar os atores que protagonizam as 

aprendizagens escolares – nomeadamente o professor e os alunos. Ao professor e  atribuí da 

a responsabilidade de conduzir os alunos a aprendizagens tipicamente pre -estabelecidas, 

nomeadamente por meio das orientaço es curriculares, dos objetivos especí ficos e da 

explicitaça o de conteu dos programa ticos bem definidos. A escola assegura que os alunos 

adquirem as compete ncias, os conhecimentos, as capacidades e as atitudes prescritas nos 

currí culos. No entanto, a escola assegura tambe m a socializaça o das crianças e dos jovens, a 

criaça o de valores e da responsabilidade social, etc. E  nesse quadro que o professor atua e 

procura criar, com todos os recursos de que dispo e, as melhores condiço es para os alunos 

desenvolverem com sucesso as aprendizagens requeridas. E , por isso, importante 

equacionar o papel e as compete ncias dos professores para lidar com o desafio que nos 

oferece o mundo social em evoluça o tecnolo gica permanente, tal como e  importante 

equacionar o futuro dos espaços de aprendizagem. 

 

Sobre o futuro dos espaços de aprendizagem  

 

Miller et al. (2008, p.37) apresentam o conceito de Learning-Intensive-Society (LIS) 

como proeminente nas pro ximas de cadas e citam espaços de aprendizagem nesse cena rio. 

Para eles, 
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[…] learning-by-doing throughout society, in so far as it is the source 
of adding-value through unique creation, is the main attribute of 
economic and social activity, and therefore the practices, culture and 
institutions that are the collective enabling systems for learning spaces 
are at the core of any description of the operational attributes of a LIS.  
 

A noça o de espaço de aprendizagem inerente ao conceito de LIS contrasta 

fortemente com a noça o de que os sistemas educacionais atuais veiculam, quer em termos 

de propo sito dos espaços quer em termos da sua organizaça o. Essa defasagem entre o 

pensamento do espaço escolar tradicional e a forma de equacionar a aprendizagem em 

termos societais, claramente ameaça tanto o status como a sobrevive ncia da escola como a 

conhecemos. De acordo com Miller et al. (2008), ate  2020 tera  sido abandonada a abordagem 

tecnocra tica, hiera rquica e exclusiva da realidade educacional e das compete ncias 

inerentes, prevendo-se o colapso da educaça o nos formatos da era industrial ainda 

prevalecente, situaça o que tendera  a tornar a escola como algo marginal. E  muito prova vel 

que, em alguns anos, as funço es usuais de triagem, teste, credenciamento, socializaça o ou 

custo dia, caracterí sticas dos espaços educacionais atuais, desapareça ou se transforme de 

forma radical. 

Pedro e Matos (2015) ressaltam a necessidade da inovaça o pedago gica e do redesign 

dos modelos pedago gicos por meio da inserça o de novos equipamentos, referindo-se a s 

tecnologias atuais e ao seu papel no suporte a processos mais ricos e equitativos de ensino 

e aprendizagem que se desenvolvem nos habitats escolares. Sobretudo, destacam a 

aprendizagem como uma pra tica social e a organizaça o do espaço das salas de aula como 

um habitat de comunidades de aprendizagem. 

Em Portugal, no contexto educacional, desde o ano de 2015, esta o sendo 

implementados espaços educativos inovadores, tambe m chamados de Sala de Aula do 

Futuro, inspirados no projeto norteador “Future Classroom Lab”, da European Schoolnet 

(2016). Esses espaços educativos inovadores, constituem-se como laborato rios de 

aprendizagem, ou espaços de inovaça o, e surgem a partir da necessidade das escolas e dos 

professores de repensar o modelo atual da sala de aula (ERTE, 2016). 
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Figura 1 - Ambiente educativo inovador 
Fonte: http://erte.dge.mec.pt/ambientes-educativos-inovadores 

 
Conforme a figura 1, a proposta e  que neste espaço possa ter seis zonas de 

desenvolvimento de pra ticas coletivas de aprendizagem dos alunos, tais como: a zona de 

criar, zona de investigar, zona de interagir, zona de apresentar, zona de desenvolver e a zona 

de partilhar. Num espaço educativo entendido como um novo design de sala de aula, o 

conceito de ‘espaço’ e  apresentado como o local fí sico e conceptual onde ocorrem as relaço es 

interpessoais, e que da  sentido a  sua forma, a  qualidade e a  funcionalidade do ambiente. E  

com esse fundamento que o espaço educativo inovador apresenta mobilia rios 

diversificados – tais como mesas e cadeiras versa teis e multifuncionais – que facilmente sa o 

movidos na sala, permitindo a sua reconfiguraça o e adaptaça o a diferentes tipos de 

atividade e de organizaça o. Deve-se sublinhar que os elementos associados ao mobilia rio, 

aos equipamentos, a  luminosidade, a  acu stica, a  cor e a  segurança sa o fundamentais ao 

repensar novos espaços de aprendizagem. Trata-se de procurar novos modelos de sala de 

aula, com novo design, que pressupo em uma organizaça o distinta das atividades 

convencionais na sala de aula, na o apenas com conforto e bem-estar para os seus 

utilizadores, mas com elementos que sa o vetores de estimulaça o para a aça o dos 

participantes. 

De acordo com Pedro (2017), os fatores ambientais interferem diretamente na 

relaça o com a aprendizagem dos estudantes. O conforto fí sico, a cor, a iluminaça o, a 

ergonomia, sa o condiço es que oportunizam experie ncias educativas aprazí veis, alicerçados 

no bem-estar e na disponibilidade para a aça o. O aluno deve sentir-se conforta vel e 

estimulado no habitat onde e  realizado o processo de aprendizagem. Por isso, o fator espaço 

e  visto como elemento importante para o desenvolvimento de pedagogias inovadoras, 

centradas no aluno, com o uso de metodologias ativas de aprendizagem, ou seja, com 

diferentes dina micas de interaça o entre os personagens envolvidos (professor-aluno, 

aluno-aluno).  

Essas dina micas interacionais possibilitam e favorecem a promoça o de mu ltiplas 

compete ncias aos alunos, designadas por 21s Century Skills. Os espaços de aprendizagem 

inovadores tendem a romper com a configuraça o tradicional das salas de aula desenhadas 

para processos transmissivos (a mesa do professor voltada para filas alinhadas de mesas 

dos alunos e um quadro) com o objetivo de favorecer o uso de metodologias ativas de 

aprendizagem que facilitam a aprendizagem colaborativa e ampliam a oferta de mu ltiplos 

recursos tecnolo gicos.   

http://erte.dge.mec.pt/ambientes-educativos-inovadores
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Diversos paí ses esta o buscando melhorias na sua educaça o. Nesse sentido, muitas 

pesquisas esta o sendo encomendadas pelos governos educacionais para repensar os 

sistemas de ensino. Um estudo recente do Ministe rio da Educaça o da Nova Zela ndia (2017) 

aponta para a necessidade de repensar o design das salas de aula, evidenciando como o 

design fí sico da sala de aula pode influenciar nos resultados dos alunos. A proposta de um 

design de sala de aula que possa ofertar um currí culo mais flexí vel, projetado para apoiar 

programas e abordagem inovadora, aponta o aumento de 17% no desempenho dos alunos 

(NOVA ZELA NDIA, 2017). 

 

As competências e papel do professor como ator-chave  

 

Os professores desempenham um papel muito importante em todos os ní veis dos 

sistemas educativos. O esforço dedicado a  educaça o e ao desenvolvimento profissional dos 

professores e  uma das prioridades das polí ticas educacionais em todo o mundo. E e  cada 

vez mais reconhecido que um modelo de formaça o para o desenvolvimento profissional, 

caracterizado como um modelo focado principalmente na expansa o de um reperto rio 

individual de pra ticas de sala de aula bem definidas e habilidosas, por si so  na o oferece 

condiço es nem oportunidades para o professor se tornar um lí der de aprendizagens em 

uma Learning-Intensive-Society. 

 O foco das atividades dentro de um modelo de formaça o e  muitas vezes colocado 

no indiví duo e na aquisiça o de novos conhecimentos. As oportunidades de desenvolvimento 

profissional sob o modelo de formaça o como treinamento se enquadram no que a Sfard 

(1998) chamou de meta fora de aquisiça o para aprender. De acordo com a meta fora da 

aprendizagem como aquisiça o, aprender algo novo e  adquirir um novo conceito ou 

procedimento. Trata-se de uma concepça o que assume que o conhecimento pode ser 

"acumulado, gradualmente refinado e combinado para formar estruturas cognitivas cada 

vez mais ricas" (SFARD, 1998, p. 5). Nessa perspectiva, o conhecimento pode ser explicado 

em termos de "entidades mentais tais como esquemas cognitivos, modelos ta citos, imagens 

conceituais" (SFARD, 2003, p. 355). 

 Segundo Sfard (2003), muitas tradiço es educacionais, como o behaviorismo e o 

construtivismo, usam a meta fora de aquisiça o para conceituar o aprendizado. Portanto, as 

iniciativas de desenvolvimento profissional dentro do modelo de formaça o como 

treinamento, muitas das quais baseadas em diferentes teorias de aprendizagem, operam 

sob a meta fora de aquisiça o. Na verdade, um modelo de formaça o como treinamento 
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baseado em aquisiça o para o desenvolvimento profissional dos professores na o se encaixa 

em viso es ambiciosas de ensino e de escolaridade, mas tem um forte impacto nas crenças e 

percepço es dos professores sobre seu papel e suas habilidades ou compete ncias para atuar 

em espaços inovadores. Uma implicaça o clara e  a necessidade de abordar a questa o chave 

de pesquisa: como os professores percebem suas habilidades e compete ncias para atuar em 

espaços de aprendizado inovadores? Com o objetivo de procurar um primeiro ní vel de 

respostas a essa questa o, enraizadas em elementos empí ricos, e desenhar um estudo 

aprofundado, foi realizado o estudo piloto explorato rio que sera  relatado neste artigo. 

 

Contexto do estudo piloto  
 

A escola na qual foi realizado um estudo piloto situa-se em Lisboa, Portugal. Conta 

com 214 alunos (atualmente) desde o jardim de infa ncia ate  o 4 º ano e uma equipe de 30 

funciona rios (professores, equipe diretiva e funciona rios). Para a investigaça o, fizeram 

parte o coordenador pedago gico da escola, cinco professores do 1º ciclo (1º ao 4º ano) e um 

grupo de 98 alunos. A abordagem pedago gica da escola ampara-se na aprendizagem 

baseada em projetos, seguindo uma perspectiva de aprendizagem ativada, em que os 

processos de decisa o, organizaça o, implementaça o e gerenciamento dos problemas 

faturados no trabalho colaborativo sa o gerenciados pelos atores envolvidos. As atividades 

de aprendizagem sa o sonhadas, planejadas, projetadas e apresentadas pelos pro prios 

alunos, assumindo que o aprendizado deve ser compartilhado com todos os pares na aula e 

que a aprendizagem vai ale m da aquisiça o do conhecimento, mas envolve compete ncias 

essenciais para a vida na sociedade.  

Os princí pios pedago gicos da escola baseiam-se numa visa o interdisciplinar e 

interdependente do conhecimento, iniciando projetos que procuram o desenvolvimento de 

conhecimentos e compete ncias em alunos na o so  no ní vel cognitivo, mas tambe m nos 

domí nios linguí stico, social, fí sico, artí stico e emocional. Por meio da implementaça o de 

oficinas que levam entre duas a tre s semanas cada, ha  atença o permanente a dois elementos 

presentes: o produto final e o processo criativo. A escola possui, desde 2015, um espaço 

inovador de aprendizagem chamado Learning Lab. Esse espaço foi inspirado no FCT Future 

Classroom Lab (European Schoolnet, 2016) e criado para responder a s necessidades 

especí ficas do contexto escolar: uma sala de aula com mais espaço do que o habitual, onde 

os alunos podem criar, sonhar, jogar, procurar e compartilhar suas atividades usando uma 

variedade de ferramentas tecnolo gicas. 
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Metodologia  

 

A abordagem de pesquisa adotada e  explorato ria, que incide sobre um problema de 

elevada complexidade, na o existindo ainda um corpus de investigaça o estabilizado que 

permita delinear com alguma certeza os marcos conceptuais relevantes. Trata-se de um 

estudo piloto de natureza qualitativa, que busca (i) compreender a importa ncia das 

questo es contextuais relacionadas ao papel dos professores ao atuar em um espaço de 

aprendizagem inovador com os alunos, e (ii) identificar as compete ncias que os professores 

consideram como importantes a  sua funça o docente nesses espaços. Seguiu-se uma 

metodologia adequada a s finalidades do estudo piloto, tendo-se optado por realizar 

entrevista de grupo focal. Segundo Gatti (2005), esse tipo de instrumento permite ampliar 

o foco de ana lise e garantir condiço es que possam ser relevantes para a tema tica. Assim, 

po de-se compreender a perspectiva de professores de uma escola de Lisboa em que foi 

previamente identificado um conjunto de pra ticas pedago gicas consideradas por diversos 

educadores como inovadoras. Trata-se de seis professores envolvidos em atividades com 

alunos no Learning Lab da escola. O processo de amostragem foi intencional, preservando-

se o anonimato de todos os participantes. Considera-se que a validade do estudo piloto de 

natureza explorato ria aqui relatado esta  assegurada no eixo interno, na o se colocando a 

questa o da validade externa face aos objetivos da pesquisa. Isto e , o estudo piloto pretende 

gerar questo es para o estudo principal e na o visa a  generalizaça o dos resultados obtidos. 

Assim, foi realizada uma entrevista de grupo focal com os seis professores no iní cio 

de 2018, com o objetivo de identificar a percepça o que te m sobre as suas compete ncias face 

ao desafio de adaptar suas pra ticas usuais a novas formas de organizaça o do ensino. Na 

entrevista em grupo focal foram abordadas as seguintes questo es-chave: (a) como os 

professores percebem a abordagem pedago gica da escola? (b) quais as compete ncias que o 

professor deve realizar para organizar, implementar e gerenciar a abordagem pedago gica 

da escola nos novos e inovadores espaços de aprendizagem? A reunia o do grupo focal foi 

organizada e implementada na escola pelo primeiro autor desta publicaça o, que assumiu o 

papel de moderador da discussa o em grupo envolvendo todos os participantes e mantendo-

se intencionalmente em segundo plano, de modo a facilitar os discursos emergentes dos 

participantes. A duraça o da entrevista no grupo focal foi de 45 minutos e foi gravada de 

acordo com todas as regras e ticas usuais. Posteriormente, foi transcrita em texto para 

ana lise. Para manter o anonimato dos professores ao longo da ana lise, estes foram 

denominados por P1 (Professor 1), P2 (Professor 2), P3 (Professor 3) e assim por diante, 

respectivamente. A ana lise de conteu do explorato rio foi aplicada apo s Bardin (2011). Na 
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ana lise dos dados, foi seguida uma estrate gia indutiva identificando as ideias emergentes 

da discussa o dos professores no grupo focal para esclarecer seus pontos de vista sobre seu 

pro prio papel e entender como eles percebem a importa ncia de atuar nos espaços de 

aprendizagem inovadores (BARBOUR, 2009). 

 

Resultados 
 

A ana lise dos dados recolhidos neste estudo piloto permitiu obter uma noça o das 

questo es que os professores consideram mais sensí veis no que se refere a  utilizaça o de 

espaços de aprendizagem inovadores. Trata-se de resultados que servira o para equacionar 

e preparar o desenho da fase seguinte do projeto de investigaça o, mas que te m em si 

mesmos valor indicativo. 

 

O Espaço inovador de aprendizagem 

A escola possui, desde o ano de 2015, um espaço inovador de aprendizagem 

denominado como “Learning Lab”, o qual e  entendido como um laborato rio de 

aprendizagem diferenciado que oportuniza os alunos a realizar atividades numa dina mica 

de aprendizagem por projeto. Segundo a direça o da escola, o espaço inovador de 

aprendizagem possibilita que os alunos desenvolvam compete ncias que lhes permitam 

aprender, crescer e viver num mundo cada vez mais colaborativo, tecnolo gico, interativo e 

global. Claramente inspirado no desenho do Future Learning Lab (European Schoolnet, 

2016), o espaço esta  dividido em diferentes a reas, cada a rea correspondendo a uma das 

atividades que compo em uma histo ria de aprendizagem: 

• Dream/Sonhar: espaço onde os alunos formam grupos para discutir ideias, debater 

propostas de trabalho em relaça o a  organizaça o, ao calenda rio, a funço es do grupo, ao tipo 

do produto final. 

• Play/Jogar: zona onde o jogar e  usado para desenvolver compete ncias a ní vel de resoluça o 

de problemas, raciocí nio lo gico e pensamento crí tico. 

• Create/Criar: com o uso de diferentes recursos tecnolo gicos (computadores, ma quinas 

fotogra ficas e de ví deo, robo s Lego), este espaço permite a realizaça o de produtos finais, de 

mapas conceptuais, organizaça o do trabalho colaborativo. 

• Explore/Explorar: espaço para investigar, descobrir, partilhar ideias com recursos 

tecnolo gicos diversos (computador, mesa e quadro interativo, microsco pio). 
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• Show/Mostrar: este e  um espaço amplo da sala (com um painel de apresentaça o) para os 

alunos apresentarem seus projetos, espaço de comunicaça o e socializaça o das 

aprendizagens. 

 

 

Figura 2 - Learning Lab 
Fonte: arquivo da escola 

 

A implementaça o do Learning Lab e  resultado da participaça o da escola em diversos 

projetos a ní vel nacional e internacional, com o intuito de criar dina micas inovadoras de 

sala de aula, e de compreender a importa ncia de modificar os espaços de aprendizagem no 

sentido de promover a aquisiça o das compete ncias por parte dos alunos. 

Para os professores, o ambiente inovador de aprendizagem busca ser muito mais do 

que uma sala de aula ou de uso da tecnologia. Nesse ambiente, os alunos desenvolvem 

atividades e projetos com objetivos concretos e bem definidos, planejados em grupo e 

executados com o objetivo de criar produtos finais que sa o partilhados em grande grupo. E  

tambe m um espaço onde os alunos podem descontrair, jogar, explorar recursos dida ticos 

variados e socializar. 

Na voz dos professores: 

 

E  da realidade deles, usando a tecnologia presente na sala de aula deles 
desperta sempre mais vontade em querer fazer as atividades. Muito 
mais criatividade, muito mais imaginaça o. E trabalhando em grupo ou 
individualmente eles gostam de o fazer (P2). 
 

Eles gostam, porque e  muito mais interessante isso do que eles 
estarem a escrever a tabuada diversas vezes, e e  uma forma de jogar, 
se calhar e  uma forma muito melhor de mecanizar a tabuada (P3). 
 

Com o passar do tempo, a escola sentiu a necessidade de reconfigurar as demais 

salas para que as dina micas de aulas realizadas no Learning Lab se expandissem a toda a 

escola e passassem a ser algo do dia a dia de todas as turmas. Assim, as salas de aula 

passaram a ser espaços similares, onde os alunos puderam trabalhar por estaço es, em 

minigrupos, em formato de “mini learning lab”. Os pro prios professores, ao serem 

questionados sobre a metodologia de trabalho que distingue o espaço inovador de 
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aprendizagem dos demais espaços da escola, referiram que consideram todos os espaços da 

escola como espaços potencializadores de inovaça o. 

 

 

Figura 3 - Mini Learning Lab 
Fonte: arquivo da escola 

 

Na voz dos professores: 

 

[...] o trabalho por estaço es da  muito, porque eu posso ter uns a fazer, 
responder a um questiona rio nos computadores que la  esta o, mas 
posso ter uns alunos a treinar no quadro interativo. E outros esta o a 
gravar algo, e os outros podem ate  estar a fazer desenhos no cha o. 
Apesar de termos transformados as salas em mini-learning lab, o 
learning lab permite-nos um maior espaço que e  o diferencial (P4). 
 

[...] algumas apresentaço es de trabalhos fizemos la  dentro porque nos 
permite maior espaço fí sico, por ser maior e por ter mais recursos. 
Quando resolvemos criar o learning lab foi exatamente porque nos 
permitia um maior espaço (P4). 
 

E com mais recursos, no s em sala de aula conseguimos fazer isso, mas 
e  algo mais limitado, apesar de termos multitarefas a acontecer no 
mesmo espaço e ao mesmo tempo (P5). 
 

Os mu ltiplos depoimentos dos professores permitem dizer que existe uma larga 

converge ncia de perspectivas acerca da vantagem de usufruir de um espaço como o 

Learning Lab no sentido da dimensa o do espaço fí sico e dos recursos facilmente 

mobiliza veis, permitindo que diferentes grupos desenvolvam atividades diferenciadas, o 

que configura uma condiça o importante para a realizaça o de trabalho inovador. Existe, 

assim, uma predisposiça o dos professores para acolher as oportunidades que o trabalho no 

Learning Lab permite e transforma -las em formas inovadoras de trabalhar com os seus 

alunos. 

 

Abordagem pedagógica por projeto 

A escola assume claramente uma abordagem pedago gica inovadora. Os professores 

se posicionam como atores no contexto da escola, procurando transformar os princí pios 
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pedago gicos que adotam em pra ticas que eles afirmam serem algo "fora da caixa". Na voz 

dos pro prios professores: 

 
Eu creio que e  uma pedagogia de ver mais ale m, de fora da caixa, onde 
as crianças te m a voz mais ativa em todo o processo de aprendizagem 
(P1). 
 
O que no s temos tentado fazer eu creio que e  bem mais do que sair da 
caixa, ou mais do que fazer uma coisa diferente, e  no querer fazer as 
coisas, mas na o romper com tudo aquilo que ja  esta  feito e que era feito 
no passado. [...] tentar arranjar um equilí brio entre o que e  importante 
e o que e  importante de desafios para o futuro, mas tambe m aquilo que 
e  exige ncia e aquilo que no s queremos que os alunos sejam (P 4). 
 

Os professores, em suas narrativas, evidenciam que a abordagem da escola rompe 

com a abordagem tradicional de ensino. Fazem refere ncia a  expressa o “fora da caixa” 

referindo-se a pra ticas inovadoras que va o ale m do que e  feito na maioria das realidades 

escolares. Reportam-se a uma abordagem que coloca explicitamente no aluno um parte 

importante da responsabilidade pela aprendizagem. Todavia, simultaneamente, os 

professores consideram a importa ncia de preservar um certo grau de continuidade entre as 

suas pra ticas docentes no passado e aquelas que atualmente vivem. E e  interessante 

sublinhar que eles estabelecem a necessidade de equilí brio entre o que e  importante aos 

alunos na escola e suas necessidades no futuro (por exemplo, ao ní vel de compete ncias). 

A escola vem desenvolvendo como eixo central princí pios pedago gicos que 

implementam uma pedagogia de trabalho diferenciada, baseada em projetos com o objetivo 

de dar aos alunos uma voz ativa na sua aprendizagem, escolhendo quando e como querem 

aprender determinado conteu do. Ao assumir explicitamente um papel ativo na sua 

aprendizagem, o aluno participa do planejamento dos projetos, desde a escolha das 

atividades ate  a execuça o das tarefas e a construça o do produto final. Essa abordagem 

pedago gica por projetos e  dividida em tre s formas distintas: o trabalho individual do aluno, 

o trabalho em grupo e o trabalho em grande grupo/turma. 

Os projetos sa o planejados no iní cio do ano letivo com base nos objetivos e 

conteu dos que a escola quer trabalhar ao longo do ano. Os professores buscam projetos que 

atendam aos objetivos e conteu dos necessa rios de cada turma e o projeto e  lançado aos 

alunos em forma de uma questa o. Naturalmente que o professor espera a adesa o dos alunos 

a  questa o central do projeto e espera tambe m o seu contributo no aperfeiçoamento da 

questa o, no traçar dos objetivos e das aço es a realizar no projeto, em suma, na sua 

construça o. Trata-se de conseguir um compromisso entre a visa o que o professor 
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necessariamente tem acerca dos objetivos de aprendizagem que devem ser atingidos pelos 

alunos e o interesse, motivaça o e entusiasmo dos alunos pelo projeto. 

 Os professores consideram que e  fundamental dar espaço para a participaça o dos 

alunos na elaboraça o do projeto de forma a adquirirem a percepça o de que se trata de um 

empreendimento conjunto. Tendo o professor um papel importante na planificaça o base, o 

seu papel fundamental e  o de estabelecer um sentido de responsabilidade nos alunos ao 

verem-se desafiados por uma questa o como forma de iniciar o projeto. Os conteu dos 

escolares ocupam, nesta opça o pedago gica, um papel importante, mas que se articula e 

serve aos objetivos do projeto de acordo com a gesta o de desenvolvimento que professor e 

alunos articulam ao longo do projeto. O conceito de flexibilidade na orientaça o e conduça o 

das atividades ocupa aqui um papel central tal como relatam os professores: 

 

O montar, o organizar as atividades, no s decidimos, o que o grupo ira  
fazer. Por exemplo, (os alunos) ira o fazer um teatro. “Ah professor! 
temos que fazer um guia o” e eles decidem como ira o fazer. Portanto, 
eles mal chegam a sala e ja  sabem o que tem que fazer, va o ter com os 
seus colegas. E o outro esta  a fazer outra coisa, enta o essa planificaça o, 
essa a rvore na o e  feita por no s e  feita com os alunos em conjunto (P5). 
 

A fase de planejamento e iniciaça o do projeto e  feita por meio de um mapa 

conceptual (em formato de diagrama), onde e  registado o conjunto de aço es a realizar, 

permitindo que os alunos expressem a sua criatividade, representem as ideias do conjunto 

do grupo num sentido prospectivo e estabeleçam um elemento mediador da comunicaça o 

no grupo e com o professor, por meio de uma representaça o que estabelece a ligaça o 

conceitual e a lo gica do projeto. Essa representaça o tem tambe m o papel de roteiro das 

atividades e das aço es a serem realizadas, servindo assim de referencial para a 

monitorizaça o que os pro prios alunos fazem do seu trabalho. Os professores referem 

igualmente a importa ncia deste aspeto de monitorizaça o e programaça o das atividades: 

 

Por isso permitem com que ja  saibam o que ira o fazer neste dia, nesta 
data (P2). 
 
Eles (os alunos) te m uma grelha com cada dia da semana e com o 
conjunto de tarefas. Eles colocam uma cruz (X) no que ira o fazer na 
segunda, no que ira o fazer na terça, extra do trabalho individual (P4). 
 

Na fase inicial do seu desenvolvimento, uma das principais te cnicas utilizadas no 

projeto e  o brainstorming (tempestade do ce rebro ou chuva de ideias). Esse e  um momento 

que permite que os alunos analisem os problemas, deixando que livremente façam emergir 

as possí veis estrate gias para a obtença o de soluço es e ganhem compete ncia na gesta o de 



ESPAÇOS EDUCATIVOS INOVADORES E O OLHAR DOS PROFESSORES PARA A AÇA O DOCENTE 
DIESEL, D.; MATOS, J. F.  
 

 
REVISTA EDUCAÇA O E CULTURA CONTEMPORA NEA | v. 16, n. 43, p. 375-395, 2019  

ISSN ONLINE: 2238-1279                388 

 

ideias em coletivo, permitindo uma produtividade conjunta de equipa. De acordo com os 

professores, o pensar coletivo em grande grupo de alunos obriga os professores a serem 

organizados e flexí veis: 

 

Obriga-nos a sermos muito mais organizados, mas ao mesmo tempo, 
muitas vezes, precisamos mudar tudo. Improvisar! Porque imagina 
que nesta ideia em um projeto de histo ria, queremos trabalhar alguns 
conceitos de matema tica. (Porque a ideia e  trabalhar sempre 
transversalmente va rios conteu dos, no s queremos trabalhar 
matema tica, vamos imaginar na histo ria de Portugal, mas trabalhar a 
numeraça o romana, por exemplo!) Mas se eles querem fazer um teatro 
sobre os muçulmanos, aí  temos que trabalhar a matema tica de outra 
forma (P4). 

 

Para que essa abordagem pedago gica inovadora tenha e xito, os professores 

enfatizam que se faz necessa rio uma se rie de fatores determinantes. Destacam o trabalho 

em equipe da escola como uma das caracterí sticas principais. Enfatizam que esse elemento 

e  algo que a escola possui de melhor, ‘a vertente humana’, conforme podemos ver na 

discussa o em grupo: 

 

No s muitas vezes falamos o que distingue o cole gio e  sempre: as 
pessoas! (P4) 
Trabalho em equipe! (P1) 
O engraçado e  o que distingue passa muito por aí , toda a gente tem 
uma identidade, no s temos ca  duas (funciona rias) que trabalham ca  
desde que o cole gio existe, o cole gio vai fazer 45 anos. E isso e  marca 
de fato em relaça o a outras escolas (P4). 
E  a vertente humana! (P1) 
Depois, na o e  so  a questa o do lado humano, das pessoas, um auxiliar 
na o e  so  um auxiliar! (P4) 
Eu acho que o cole gio tem buscado o melhor de cada um (P3). 
 

A identidade da escola e  considerada como um dos elementos principais, assim 

como o trabalho em equipe que envolve toda a comunidade escolar. Essa perspectiva 

reflete-se nas atividades escolares. O trabalho por projetos envolve toda a comunidade 

escolar, cada elemento da escola colabora com essa dina mica de ensino. Cada indiví duo da 

escola possui um papel importante para o desenvolvimento da pedagogia por projetos. 

Todos participam das atividades, cada professor/funciona rio engaja-se no trabalho da 

forma que percebe ser o seu melhor, naquilo que possui de melhor para oferecer, conforme 

destacado em uma das narrativas: 

 

E na o somos apenas no s professores que trabalhamos neste projeto, 
os (funciona rios) auxiliares tambe m trabalham conosco. Porque todos 
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eles te m algo para dar e para nos ensinar e ensinar aos meninos. E 
portanto, eu acho que e  isso, e  tentar trabalhar em conjunto com todos 
os adultos do cole gio, todos os colaboradores, na o so  os professores e 
educadores, mas todos, como as cozinheiras, toda a comunidade (P4). 

 

Para que essa abordagem pedago gica inovadora fosse possí vel de implementar e 

executar, os professores destacam como um aspecto positivo a presença e o posicionamento 

da equipe gestora da escola para o desenvolvimento do trabalho. Os professores enfatizam 

o apoio da direça o escolar e a credibilidade que ela passe aos professores para 

aventurarem-se nessa nova perspectiva de trabalho. 

 

Eu acho que falamos aqui dos recursos humanos, mas tambe m tudo 
parte da direça o e no s temos sorte na direça o que nos apoia (P3). 
Sim, esse incentivo e apoio (P1). 
Nos apoia, nos acompanha e tambe m parte da direça o este querer, da -
nos apoio, sem esse apoio, na o conseguimos avançar. E como a colega 
estava a dizer, temos aqui uma equipe que se completa, no s na o somos 
sozinhos (P3). 

 

O princí pio da abordagem por projetos para a escola e para o grupo de professores 

favorece que os alunos se tornem auto nomos, fazendo com que eles se sintam capazes de 

gerir a sua pro pria aprendizagem. Os professores almejam que os alunos desenvolvam 

compete ncias relativas ao trabalho de grupo, a  tomada de deciso es, a saber reunir 

consensos e a produzir algo, um produto final. A  medida que os alunos va o criando um 

produto final num projeto, eles tornam-se capazes de planejar, de organizar, de investigar, 

de executar esse produto, e depois apresenta -lo. A aquisiça o de compete ncias segue a par 

da construça o de aprendizagens curriculares, conforme narram os professores P1 e P5. 

 

Os alunos ao produzir algo em pequenos grupos ou em grandes grupos 
desenvolvem um conjunto de compete ncias, como gesta o de conflitos, 
a liderança, a capacidade de investigaça o, assim como todo o trabalho 
interpessoal e o processo criativo que esta o desenvolvendo (P1). 
O importante e  saberem utilizar um computador, mas tambe m e  
importante eles saberem utilizar a lí ngua portuguesa e e  esse 
equilí brio que buscamos (P5). 

 

A perspectiva dos professores destaca o valor das atividades organizadas na base 

de projetos, e os seus depoimentos demonstram a sua constante busca de melhoria no 

desenvolvimento das atividades. Um exemplo da procura de melhoria nas condiço es de 

desenvolvimento dos projetos e  a sua calendarizaça o e ritmo: inicialmente os projetos 

ocorriam quinzenalmente, mas desde o iní cio de 2018, passaram a serem projetos mensais 



ESPAÇOS EDUCATIVOS INOVADORES E O OLHAR DOS PROFESSORES PARA A AÇA O DOCENTE 
DIESEL, D.; MATOS, J. F.  
 

 
REVISTA EDUCAÇA O E CULTURA CONTEMPORA NEA | v. 16, n. 43, p. 375-395, 2019  

ISSN ONLINE: 2238-1279                390 

 

em cada turma. Os professores demonstram, assim, uma conscie ncia muito ní tida da 

vantagem de uma boa planificaça o dos projetos e o efeito que essa preocupaça o tem na 

responsabilizaça o dos alunos e no seu envolvimento nas aprendizagens. Na voz dos 

professores: 

 

Cada projeto e  organizado, e  feito um mapa de atividade, antes ate  um 
mapa mental, e  feito um brainstorm, tudo isso leva tempo e se no s 
temos um projeto de quinze dias, na o temos tempo para fazer isso. E 
essa e  uma das coisas que ja  mudamos do primeiro para o segundo 
perí odo, alteramos, difundimos o projeto para o mí nimo de um me s 
(P4). 

 

Competências identificadas pelos professores 

A investigaça o realizada no domí nio das compete ncias dos professores sugere 

recorrentemente a sua falta de preparaça o especí fica para o uso das tecnologias nas 

atividades letivas (PEDRO, 2011). Entretanto, essa falta de preparaça o estende-se a  

dimensa o pedago gica, em que, possivelmente, as necessidades de formaça o e 

desenvolvimento de compete ncias nos professores sa o igualmente um dos mais se rios 

obsta culos a  integraça o articulada das tecnologias digitais em contexto escolar. Embora o 

desenvolvimento de referenciais de compete ncias que os professores devem deter tenha 

visto um amplo desenvolvimento nos u ltimos anos (por exemplo, UNESCO, 2011), a sua 

transformaça o e operacionalizaça o em estrate gias de formaça o docente na o tem tido, em 

Portugal, desenvolvimento muito significativo. Mesmo assim, os professores tendem a 

reconhecer as suas necessidades de formaça o e a ter uma noça o bastante realista acerca do 

desenvolvimento das suas compete ncias (PEDRO, 2015).  

As novas abordagens de ensino requerem um novo aprendizado e conduzem a 

discussa o sobre o que precisa ser aprendido e como isso ocorrera  quando a mudança das 

pra ticas pedago gicas envolve um novo aprendizado. De acordo com a OECD (2017), projetar 

novas aprendizagens em adultos, no caso dos professores, pode ser um passo crí tico. E  

necessa rio pensar que as habilidades dos professores enquanto lí deres interferem em 

melhores resultados para o desenvolvimento. O principal desafio nesta fase e  decidir sobre 

como aprender a ensinar, ou melhor, significa perguntar por que novas abordagens de 

ensino sa o melhores do que as atuais ou as anteriores.  

Ao atuar em espaços que estimulam metodologias de trabalho inovadoras com os 

seus alunos, o professor tende a interrogar as suas pra ticas e a procurar adaptar-se quer a s 

expectativas geradas pelo fato de viver um novo contexto (em que o espaço e  um elemento 



ESPAÇOS EDUCATIVOS INOVADORES E O OLHAR DOS PROFESSORES PARA A AÇA O DOCENTE 
DIESEL, D.; MATOS, J. F.  
 

 
REVISTA EDUCAÇA O E CULTURA CONTEMPORA NEA | v. 16, n. 43, p. 375-395, 2019  

ISSN ONLINE: 2238-1279                391 

 

muito importante) quer a novos alinhamentos dida ticos que tirem partido dos recursos 

disponí veis (nomeadamente dos recursos tecnolo gicos). 

Os professores participantes deste estudo piloto demonstram um sentido crí tico em 

relaça o a s suas compete ncias para atuar num espaço de aprendizagem inovador, 

reconhecendo claramente a necessidade de compete ncias especí ficas para o ensino baseado 

em projetos. De fato, eles entendem o seu papel como agentes ativadores de aprendizagem 

e de organizaça o das atividades que sa o considerados como fundamentais para o 

desenvolvimento dos projetos. Foi destacado em unanimidade, entre os professores 

participantes, que a compete ncia mais relevante do professor e  a capacidade de gesta o do 

tempo, em relaça o a  organizaça o das suas aulas. Trata-se da gesta o do tempo no sentido de 

organizaça o das atividades de aula a curto e longo prazo, no dia a dia e dentro do perí odo 

estabelecido previamente para a realizaça o de cada projeto acordado dentro do 

planejamento com os alunos. 

Para os professores participantes no estudo, a aça o docente em ambiente educativo 

inovador ou nos ambientes disponí veis na escola (as salas de aula como mini learnig lab) 

exige uma capacidade para a improvisaça o, para a adaptaça o das suas pra ticas pedago gicas 

a uma nova realidade no sentido da sua flexibilizaça o. Os professores consideram que, na 

abordagem baseada por projetos, os alunos sa o os agentes da aprendizagem, e o professor 

ve -se como um facilitador. A necessidade de adotar uma maior flexibilidade nas suas 

pra ticas revela-se quando os professores consideram que, a cada momento, a aula pode 

tomar um novo rumo, dependendo do interesse dos alunos e das propostas que apresentam, 

necessitando o professor estar disponí vel para ajustar as suas deciso es a  sua percepça o da 

situaça o em aula e gerir com flexibilidade a sua pra tica. 

No que diz respeito a  organizaça o do trabalho dos alunos na aula, os professores 

destacam como muito importante a sua compete ncia para planejar e gerir o trabalho 

coletivo, o trabalho em equipe com e entre os alunos, bem como com toda a comunidade 

escolar. Na proposta pedago gica que adotam, os professores veem as aprendizagens como 

partilhadas, sendo que cada indiví duo compartilha das suas habilidades em prol da 

aprendizagem colaborativa. Nesse sentido, e  primordial a comunicaça o entre os 

professores, entre professores e a equipe diretiva e com os demais colaboradores da escola. 

Assumem, assim, uma importa ncia determinante os momentos de partilha que sa o 

planejados e te m um papel catalisador das atividades realizadas. 

Os dados recolhidos neste estudo mostram explicitamente que os professores se 

sentem competentes digitalmente e acreditam que a criatividade e  primordial para as 

pra ticas inovadoras. Contudo, e  importante notar que a sua percepça o da compete ncia 
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digital deve ser lida no quadro das atividades que realizam com os alunos e na importa ncia 

que atribuem ao eixo pedago gico da sua atuaça o. De fato, os professores valorizam a 

criatividade na organizaça o das pra ticas (que consideram inovadora), nas propostas de 

projeto que elaboram em conjunto com seus alunos, nos produtos que obte m e na forma 

como entendem o engajamento dos seus alunos nas pra ticas escolares. Nesse vie s, e  muito 

interessante a forma como os professores consideram os alunos: “mentores da sua pro pria 

aprendizagem”. 

Para conseguir efica cia ao adotar uma pedagogia baseada em projeto, os professores 

consideram como uma das suas principais compete ncias, a sua capacidade de estabelecer 

uma relaça o interpessoal produtiva com os seus alunos e de ser capaz de mediar as relaço es 

aluno-aluno. Segundo a percepça o dos professores, as relaço es interpessoais 

nomeadamente na sua dimensa o afetiva, sa o um fator determinante para a efica cia de 

pra ticas como as que esta o sendo desenvolvidas na escola, pois as interaço es e os ví nculos 

de afeto estabelecidos auxiliam no processo de aprendizagem. 

 

Considerações finais 
 

O estudo piloto foi realizado com o objetivo de compreender a importa ncia das 

questo es contextuais relacionadas ao papel dos professores ao atuar em um espaço de 

aprendizagem inovador com os alunos e identificar o que eles consideram como 

compete ncias importantes para atuar naqueles espaços. Dos resultados obtidos por meio 

de entrevista em grupo focal com os professores da escola, foi possí vel extrair algumas 

concluso es preliminares e formular questo es subsequentes que colocam a investigaça o num 

patamar de melhor compreensa o do terreno empí rico em que o problema e  situado. 

 

Percepção dos professores sobre o espaço inovador de aprendizagem 

A voz dos professores manifesta um entusiasmo muito assinala vel quando falam dos 

novos espaços que a escola criou: a) os professores reconhecem claramente a importa ncia 

do espaço na organizaça o social das atividades escolares; b) a organizaça o fí sica do espaço 

e  considerada pelos professores como promotora do trabalho de grupo e em equipe, 

estruturado por tarefas diferenciadas que sa o associadas a diferentes zonas do espaço 

inovador; c) a dimensa o e a flexibilidade do espaço sa o entendidas pelos professores como 

cruciais na definiça o das atividades. 
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Percepção sobre a opção pedagógica por projetos 

Os professores dialogam com bastante clareza a prioridade de suas opço es 

pedago gicas, percebendo que a tecnologia na o pode ser a drive force da sua atividade: a) a 

age ncia dos alunos e a sua responsabilidade e  reconhecida e valorizada pelos professores; 

b) embora considerem a necessidade de transformarem as suas pra ticas, os professores 

sublinham a importa ncia de continuidade das pra ticas anteriores e de desenvolvimento 

incremental dos elementos inovadores; c) os docentes reconhecem em todos os seus 

dia logos a presença de uma perspectiva sobre o seu papel como professores, sendo 

priorita rio ter uma visa o sobre o futuro dos alunos; d) os professores investigados 

consideram a necessidade de um engajamento mu tuo dos alunos com os alunos e dos alunos 

com os professores, no sentido de se criar um empreendimento conjunto e que todos se 

reconheçam; e) os professores sublinham a necessidade de existir flexibilidade nas opço es 

pedago gicas realizadas; f) os professores indicam como muito relevante a existe ncia de uma 

forte identidade na escola com os projetos que desenvolvem, o que tende a criar um noça o 

de pertença, que e  reforçada pela liderança da escola. 

 

Percepção sobre as competências como professores 

Embora nem sempre refiram explicitamente que esta o falando de compete ncias, os 

professores manifestam uma conscie ncia clara daquilo que consideram ser necessa rio para 

viver como professor em espaços inovadores de aprendizagem. Entre tais elementos, 

mencionaram: a) a compete ncia na gesta o do tempo, entendido como tempo de planificaça o, 

tempo de implementaça o, tempo de avaliaça o, sempre vem articulado com o tempo dos 

alunos e os seus ritmos diferenciados; b) a capacidade de improvisaça o e de lidar com a 

complexidade da gesta o da aula. Assim, mostram a necessidade de preservar a 

complexidade das situaço es vivenciadas, evitando soluço es que simplifiquem em excesso 

ou soluço es na o adaptadas e pouco flexí veis a s necessidades reais dos alunos; c) a 

compete ncia de gesta o do trabalho coletivo em muitos momentos e  constituí do por diversas 

equipes, sendo necessa rio articular nomeadamente a partilha de resultados e em ana lise 

coletiva de suas necessidades; d) a compete ncia digital e  fundamental aos professores, 

contudo, ela dever vir como uma segunda prioridade, tendo em vista a primazia das 

compete ncias pedago gicas; e) a gesta o das relaço es interpessoais deve ter articulaça o com 

outras compete ncias de gesta o da atividade em aula, nomeadamente no que diz respeito a  

dimensa o afetiva. 
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Estes resultados preliminares do projeto piloto sugerem a necessidade de se 

considerar mu ltiplas dimenso es ao investigar a percepça o dos professores sobre as suas 

pra ticas em espaços de aprendizagem inovadores e constituem, assim, uma base essencial 

para o aprofundamento desta tema tica. 
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