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Ensinando a cricr.nca a raalocinar:

A habilidadc de penscr ttcorrctamentett c rnciocinar logicamentc, tem

sido considerado o ,,Feino dos dus,,, para os educadores. se cste pudesse ser al

cangado, tudo mais seria obtido. 0 desenvolvimento da habilidade de pensar 6

um dos ob jetivos da cclucapfio, aceitos universalmente.

6bter sucessor oo resolver sozinha suas dificulclades, confere a cri

anga um FgltJJlF-rltq'*Elq-SglqciqEqJfEq c traz' cunsequentemente' a tendGnciah corT

centrar-se no problema c nas poss{veis solug6es ern vez cle preEcupall-SE com as

consequ6ncias do fracasso Iqrn 6 a css8ncia da imp]lcagio emotj-va no prob]ema)'

f , sern rlfirriua, muito maj-s ricir fazer as coises para a crlanga cb qLE

colocar-se nurn segundo plano e espgral'quc eia manuseie desajeitadamentc e ex

perimente, falhc D tente outra vez e, entio r"ea1iza, mas tfio pobremente' que

,ru* i. tona o desejo irresist{ver de fnz8:ro dcpois dc}a, de modo correto. Efe

tuar a tarc.F* p'r ela d a 1=orma cre faz8:lo ripida e eficientemente, mas a tam

b6m o rncio de privar a crianpn de uma nportuni ciade de aproveitar seus praprios

esforgos e Enganos, cle aprendcr quts pode Fazer coj-sas por si mesma e r atrav6s

da satisfag5o clo sucesso, rnotivS,-ra ilr,re esforgos futuros E aumentar sue auto

confianga. Em idade pouco maj-s avangar-1a, il -qJlgEl.w.ge-,s-e.-LgjlcPr%ia.e*s*g

oe-+r:a.iy,ua e.etip po$o ,iltlry,q re?q-"qq gjepq-ig.4P d9{ de s}-!lP?$q,-o g'6,pgo' A

ajucla prestacla pelos pais e professCIres nio deve consistir em executar o trtt

balho pclra a crj-anga, mas em orient6*1cr parft ajuclar-se cr- si mesme: isso pode

ser feito indicanclo A crianEe coisas nas qunis ela podc scr supervisionadat dan

do_rhe uma sugestio ou uma rcfer8ncia, e creixando--a seguir sozinha. se estiver

mos alertas para as possibilidades, vercmos quc ti5 inilmeros rneios de aprEscn

tar i crianEa situagaes que estimulem e incrcpendancia c a autoconfianga para a

resolugdo de seus problemas por si mesmar Alguns rneios serf,o indlcados a se

guir.
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* A crianga deve ser entrorajada c. fazer perguntas e a tentar r^espond6-

-Ias era mesma. o indirrldua auto-satisfeito, que EonhBCe todas u,s respostast

nfio tem necessidade de pensarl assim tamb6m e crianga a quem se dlsse frequen

temente que n6o fizesse perguntas, crsua"6 de fazS-Ias atd a si mesma. A fim

de estimular o pgnsamento independente devemos rnotivar a criangei a formulsr

questfies concretas rcferentes a assuntos que a interessem e ajud6-14 a respon

der a estas perguntas, antes de 
"ecorrer 

i autoridade paru que esta resolva sg

as dificuldades.

Uma das formas de conseguf*Io A o ttporqu8 , "r"**{veItr 
que consiste erl

#volver a crianEa suas perguntas, concJuzj-ndo-a cle modo que ela mesrna venha a

respond$-las. pam ilustrar: um dos autores estaw dan*: um pqsseio com suas

duas sobrinhas, de g e 11 anos, r€spectivamente. Chegararn a uma rua onde hauia

antigos trilhos de bondes. Uma das meninas perguntou o que Bra aquilo.0 autor

perguntou-lhes o que pensavam que f6sse; uma deras pensava que f6ssem "trilhos

de estmda de l'errort. A outra di-sse que nHo poclia haver trens rodando pelo ceg

tro da cidade, Foi-lhes perguntaclo entdo, o que ma:ts Eorre em trilhos. Uma q9,

Ias respondeu, espont8neamente, que boncles tamb6m tem trilhos e andam pelo meio

rlas ruas. EI1s ent6o quiser-am seber onde estavam CIs bondes.0 tio perguntou-

-lhes onde pensavam quc estariam e lhes responderam que talvez estivessem bfrs

no depfisito ou em outra parte da ciciacle. EIas tinham visto algum bonde. desde

que estavam na sidade? N6o. 0s trilhos pareclam ter sj-do usados recentemente?

f6o, hauia muita sujeim em torno de1es. "Talvez os trilhos nfio sejam mais use

doslr, disse urna c1elas. "Por que"? perguntaretmr "Porque agtrm usam-se os cihiUudi

acrescentou outm. Tendo visto 6niUu" nas ruas, ae,eitaram esta conclus6o. Uma

delas qui.s saber saber porque mSnibus estavam substitulnclo os bondes e rtr\ltrnen.

te rccebemm a pergunts - por que achevam que f6sse, Corno resposta, apareceram:

porque os finibus podem correr rnais; transportam rnaior nfim*ro de pessoes I podem

mudar cle itinerfirio, conforme as exlgEnciasl eram mais banatos parEl comprar e

rnanobmr. Tudo j-sso foi proposto e ccnsidercrclo. Finalrnente as duas ,iltiros L

o6:-as foram aceitas e pareceram responder satisfatoriamente i quest5o e o as

sunto flcou rcsolvido.

r+ Reconhecemos que nio hfi nacla ae e-sS:IgHWE. ng-vp-4g@.

f simplcsmente a aplicegdo da velha t6cdca de S6cmtcs de tentar cBnseguirque

as pessoas r.esponrlessem a suas pr6prias quest6es e fizessem suas prdprias des
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cobertas, em vez de dar-lhes respostas e solug6es jd elaboredasi S6crates des

cr€vla-se a si mesmo, n5o como professor ou distribuidor de conhecinentos, nlas

como uma parteire ajudando outros a dar i 1uz novas i-d6ias. lF

A arte de usar esta t6cnica, consiste ern perceber exatarnente quando

se deve dar ajuda e quando se omltir, quando e como suprir com infornng6es e

como favorecer unn simples sugestdo que torna poss{ve1 uma sotugio adequada. f
Tudo isso sem resolver o pr.oblenra para a crianga e sem privS-fa do pmzer cb s.r

cesso e ao mesmo tempo, sem r€cusar ajuda, pois isto provocaria o fmcasso e o

desencorEjamento, por outrD lado. 
a

O uso de "porqu6 reversfvel,' 6 lento, mas h6 evid8ncia de que as

criangas assim orj.entadas rEcordam os conhecimentos muito melhor do que quando

os rEcebe, sob a forrna de I'resposta prontart is uuas perguntas (Crene, Ig3L ) .
Ta1 prncedinento conduz, sem driuida, eo desenvol-vlmento da independ6ncia a ini
ciativa na abordagem de novos problemas e a um sentj_mento de confianga, cape.cl

dade de pensar em seus pr5pr:ios problemes.

A crianga n6o aprrende a pensar simplesmente porque se lhe ordena. A

rinica coi sa que a crianga pode fazer quando se lhe manda pensar 6 franzir as

sobrencelhas, ficar com os m,jsculos tensos e ficar consciente de suas pr.6pr:ias

limitag6es.

E1a aprende a resolver os problemes raclorelmente, atraGs de abor

degem reeional dos nesmos, tendo experi0ncias bem sucedldas, das quais obtenha

satisfagSo, pois dessa lorma torna-se motivada a atacar reciornlmente as si
tuag6es dif{ceis. A ajuda excessiva, bem como a crftica ern excesso dos seus es

forgos ou rrsultados, prirm a crianga do prazer da auto-rss'li2agfio e da autor.ra--
lorizasao' 9 ryiai ueP-'-.s-jlll IEI--o-rr3r*sIiYlgSF:-ffH-
mente neutres em atrrativas, do mesmCI modo que o fracasso ou sua antecipagHo, a

reprovagEo ou provdr,,el 
"*pr^outgfio 

transr'ormam as tarefas agradiveis em desagra

ddveisl isto A, no domfnio do pensamento ocorre exatarnente o mesmo que em qual

quer outra 5r'". da aprendizagem. (Cart*rightr Lg42; Gebhard, 194A).

sumAmo

A fung5o prim6nia da educagEo formal A dlrigir e faci]itar a aprendizagem, Eg

ta inclui todas as modificag6es relativamente permanentes das reag6es e tend8n

uias resultantes da experi8ncia. Todas as forrms de vida anirnal aprendem, e a

aprendtlzagem comega por ocasi5o ou antes do nascimento e continua at6 a morte.

I
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A aprendizagern envolve processos motores (frSOitos), aqui-si96es inte

lectuais (informag6es) e elementos afetlvos (emoE6esJ. As aquisig6es predcmlren

temente motoras como as tubilifficles nianuais, tldOitos de locomogHo, habilidades

verbais e grd{=ica=, express6es-faciais, postures e gestos s6o r"elativamente srg

ples. As constelagde= cairacteristicas das aquisigdes irrtelectuals s6o os fatog

significag6es, preconeeitos e conceitos. No aspecto afetivo, temos a larga €
rie dos gostos e avers6es adquiriclosr fls inclinagdes e preconceitos. Consolidg

g6es ainda mais amplas dos aspectos dos elementos motor-es, intelectuais e afe

tivos consistem nas aptid6es para carr^ei-ras e passatemposr nos tmgos de pcrsg

naIl@de e 
"arr6t"" 

nas atitudes e nos ideais. Num grau ainda mais elevado de

complexldade e generalidade, temos o sistema cle valores os t'pad6es de referan

cian e ri ,restilo de vicla". 0 mais amplo e mais geral destes aspectos 6 CI quB

charnamos ttcariter", rrpersonalidadet' ou t'cutt. 0 homem 6 um ser que pensar a9e e

sente a a aprencllzagern envolve serfipre, bem cornCI modifica, simultaneamente, os

componentes mo-bcres , ideacionais e afetlvos.

As formas de aprendizagern s5s: aJ condicionamento simples ou assois

E6o; bJ conclicionamento instrumental e ensaio--e-errio, Domo tipos relativamente

simples e elementaresi er nos nfveis complexosl c) apr-endlzagem envolvendo imi

tagio; d) discernimento; B) racioc{nio. Estas formas de aprendizagem nao s6o

separadas e distj-ntas entre si, nBrii sdo inteiramente exclusiv€tsr Elas se gradg

am entre si e as rnais complexas cnvolvem as mais, simplesr comCI partes lntegran

tes.
No condicionarnento a situagfro A relativamente simples, o sujeito 6,

muitas vezes, totalmente passivo e a aprendizagem se faz iruicialmente, baseada

na simples contiguidades dos est{mulos e ela ooorre, algumas vezes, sem motiva

Eio ou consci6ncla por parte do suieito.

Ernbora algumas aprendizegens possarn Ser de rntureza puranente assg

ciativa, todas as formas mais complexas de aprendlzagem provavelmente incluem
o

elementos associativos; o que nos leva a adnritir que, a!6 certo pontor a assg

ciagEo 6 parte integr.ante de toda apr"endizagernr

0 condj-cionamento instrumental e a aprendizagem por ensaio-e-€rro ,

s6o processos maj-s complexos intencionais e conscientes. o reforgamento (p€

mios e castigos) desempenha um papel importante nestes tipos de aprendlzagem.
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0 condiciorErrnento instrumental varia desde uma simples situag60, na qual urna

r€sposta especffitra preeede e B instrumentar para obter ou pr-oduzir uma deter

minada recompensa, is situagEes mais comprexas nas quais atlvidades casuaj's em

consideravel quantidade prrcedem a resposta u"pu.ffir* que leva l recCImpensa.

Nestas ,jIti*os situagEes, hA ensaio-e-Brro, processo cujos cornponentes s6o: mg

tivagao, dificuldade, ataque variavel, axito, selegao e ellminagao e coordena

9Eo.
A irruttagfio 6, ao mesmo tempor Uffi produto da aprend:lzagem e um meio

de r.raritd-r.l[r;;;;= a imitar, inlcialrnenter For urn processo de condicio

namento e ensaio-e-Erro, usando a irnlta$ao, depois, no. c6pia de um modelo, com

o objetivo cle reduzir as tentativas casuais e acelerar o pracesso de aprendiza

gBrilr A imitagSo, como um fator da apr-encli=ogo*, 6 limitada pela no5sa experiBn

cia passada e suos consequlnciasr flo sentido da GonservagSo'

.O "Otld=,1-q"T 3nyo-Ivnlq: 
o d.lscernimento inspira urn n{veI elevado

de compreensao, possibilita a resolug5o um tanto repentina de prublernas, f'qi

lita a transfer8ncia e dernanda um alto grau de consci0ncia dos princfpios uisi

cos implfcitos na aprendizagem. como a irni-tagHo, o discernimento a o produto

da aprendizagem anterj-or e 6 rimitado pelas experiancias p"6vias- os discerni

mentos s;o elaborados rnediante a aprenclizagcn associativa, o condicionamento

instrumental e o ensaio-e-erro. A aprendizagern pero raciocfnio se situa no "i
vcl mais complexo B abstrato, dependenrln, como as formas anterioresr de aquisi

gEes previamente realizadas.

As etapas do proccsso clc raeiocfnio sf,oan&]og*= i= do ensaio-c'-Etrrot

sob ,r6rio" aspectos" No raciocf nio, nranipulamos id6ias, n5'o ob jetos, c as con

sequ6ncias proviveis das sorug6es possf veis sfro imaginadas ou decluzidas ' H5 
'

pois, ensaioEeserro mental, e nfio motor. 0 racioc{nio podc inc}uir todas as

outras formas mals simples de aprcnrlizagcrn r como partes componantes, e depende

delas.
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[Tr-anscrito de uma pubricaEio do MEC - Divisf,o de Aperfeigoamento do fi/agist6

rio - lf\EP.

Curso de Forrnag6o Professores de pr^itica de Ensino - GB'

Fundamentos psicol6gicos de Educag6o - profa. Leny \'/erneck Dornellcs)
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