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➢ CAPÍTULO XVI  

BULLYING NA ADOLESCÊNCIA: PERFIL DE ATOS AGRESSIVOS NO 

AMBIENTE ESCOLAR 

Gabrieli Guedes
34

; Heloisa Elesbão
35

; Leticia Borfe
36

; Sandra Mara Mayer
37

. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.05-16 

 

RESUMO: 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES). A adolescência é uma fase complexa, 

caracterizada por alterações em diferentes componentes, como o físico, mental e social. 

Para tanto, merece atenção especial o impacto das interações sociais negativas como o 

bullying, especialmente no ambiente escolar. Sendo assim, conhecer as características 

comportamentais e o perfil dos atos agressivos dos adolescentes pode contribuir com as 

ações direcionadas à proteção das vítimas. O presente estudo tem como objetivo 

identificar o perfil de atos agressivos de adolescentes de duas escolas de um município 

do sul do Brasil. Participaram da pesquisa 106 adolescentes de ambos os sexos, com 

idades entre 11 e 16 anos e matriculados em escolas públicas. Utilizou-se um 

questionário adaptado para coleta dos dados sobre o bullying. A análise estatística foi 

realizada no programa SPSS 22.0, sendo os dados apresentados em frequência e 

percentual. Entre os adolescentes pesquisados, 50% relataram ter sofrido algum tipo de 

bullying, com maior frequência na escola municipal (55,8%). Em ambas as escolas, a 

forma de agressão mais citada foi a verbal (22,6%) e o local em que as agressões mais 

ocorreram foi a sala de aula (14,2%). Para combater o fenômeno bullying na escola, e 

em especial na adolescência, é preciso que toda comunidade escolar se mobilize no 

intuito de diminuir os índices de violência escolar repetitiva, visando tornar a escola um 

ambiente mais receptivo e com harmonia. 

PALAVRAS-CHAVE: Bullying. Violência Escolar. Escola. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A fase da adolescência mostra-se um período de desafios e mudanças, 

especialmente em relação ao comportamento e interações sociais. Neste período da 

 
34 Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Graduanda em Educação Física Bacharelado. E-mail: 

gabrieliguedes@hotmail.com 

35 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Mestranda em Educação Física. Bolsista da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: elesbaoheloisa@gmail.com 

36 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Doutoranda em Ciências do Movimento Humano. E-mail: 

borfe.leticia@gmail.com 

37 Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Mestre em Desenvolvimento Regional. Professora titular do Curso 
de Educação Física e do Curso de Pedagogia da UNISC. E-mail: smmayer@unisc.br 
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vida, particularmente, os indivíduos são suscetíveis aos efeitos de interações sociais 

negativas na saúde (HORTA et al., 2018). 

O bullying pode desencadear problemas no comportamento como agressão, 

suicídio e problemas mentais, tais como depressão, autoestima e ansiedade (COSTA et 

al., 2015). No ambiente escolar, o bullying se define como uma forma de violência que 

não apresenta motivos evidentes, na qual a criança ou o adolescente pode ser exposto 

sistematicamente a um coletivo de atos agressivos intencionais por um ou mais colegas, 

podendo levar ao sofrimento e dor (LIU; GRAVES, 2011). 

Considera-se que o bullying pode ocorrer de duas maneiras, direta ou indireta. A 

direta caracteriza-se pela presença de agressões físicas (como bater e chutar) ou verbais 

(utilização de apelidos pejorativos, que visam constranger a vítima); e, a indireta 

caracteriza-se pela explanação de boatos ou fofocas, visando à exclusão social da 

vítima, prejudicando suas relações com os colegas e amigos (MELO, 2010). Por sua 

vez, Silva (2010), considera que o bullying ocorre de maneira verbal (a vítima é 

insultada, ouve xingamentos, apelidos e deboches), físico e material (a vítima sofre 

agressões como chutes e empurrões ou tem objetivos furtados e/ou destruídos), 

psicológico e moral (onde a vítima é isolada, excluída, perseguida),  sexual (a vítima 

sofre com assédios, abusos e intimidações) e ainda o virtual, mais conhecido por 

ciberbullying (realizado através da internet).   

Além disso, o bullying prejudica a vida da criança e do adolescente, 

manifestando riscos em diferentes grupos e implica na educação e no aprendizado, com 

o objetivo de prejudicar a aprendizagem (MENESINI; SALMIVALLI, 2017). Segundo 

Lopes Neto (2005), grande parte dos atos de bullying praticados são longe da percepção 

dos adultos, pois a vítima se intimida e não reage perante as ações sofridas. 

Os atos agressivos ocorridos no ambiente escolar despertaram o interesse dos 

pesquisadores, pois estes, contraditoriamente ocorrem em um meio educacional e 

apresenta repercussões à longo prazo. O bullying pode desencadear transtornos de 

personalidade antissocial e outros comportamentos violentos no período da adolescência 

e em idade adulta (ROBERTS et al., 2016). Sendo assim, conhecer os tipos e a 

prevalência de bullying em diferentes comunidades contribui na formação de estratégias 
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de intervenção baseadas em evidências e que, podem ser mais efetivas (LIU; GRAVES, 

2011). 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo identificar o perfil de atos 

agressivos de adolescentes de duas escolas de um município do sul do Brasil. 

 

MÉTODO 

Este estudo transversal de base escolar com adolescentes de ambos os sexos, 

com idades entre 11 e 16 anos e matriculados no Ensino Fundamental (6º, 7º, 8º e 9º 

ano) de duas escolas, sendo uma da rede estadual e outra da rede municipal do 

município de Candelária, na região centro serra do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. 

A escolha das escolas se deu por conveniência, na qual os sujeitos estavam dispostos a 

participar do estudo (GIL, 2019, p. 106).  Optou-se por estas escolas em específico, pelo 

fato de uma das pesquisadoras ter desenvolvido em ambas as escolas, atividades 

pedagógicas e estágios obrigatórios do curso de Educação Física Licenciatura e ter 

registrado atos agressivos nestes ambientes. Os critérios de inclusão foram: ter idade 

entre 10 a 18 anos, estar matriculado nas escolas participantes deste estudo, responder o 

questionário de forma completa e retornar os termos de consentimento e assentimento 

devidamente assinados. 

A coleta de dados envolveu o uso do questionário sobre bullying de Olweus 

(1993) adaptado por Mayer (2000). O questionário é composto por quatro blocos, sendo 

que o primeiro refere-se a dados de identificação do participante (idade, sexo, turma em 

que estudava), os demais blocos referem-se, especificamente, a perguntas relacionadas 

com o bullying, sendo o mesmo composto por perguntas abertas e fechadas (com 

alternativas). 

A aplicação do questionário foi realizada nos ambientes escolares, por uma das 

pesquisadoras deste estudo, sendo que o questionário foi aplicado em ambiente 

tranquilo, dentro das salas de aula das respectivas turmas. Realizou-se, primeiramente, a 

leitura em voz alta de cada questão, com o intuito de sanar possíveis dúvidas, para, 

posteriormente, os participantes responderem o questionário. 
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A análise estatística foi realizada por meio do programa SPSS 22.0 (IBM, 

Armonk, NY), sendo utilizada a estatística descritiva para determinar a distribuição de 

frequência e percentual dos dados. 

Este estudo seguiu os princípios éticos declarados na resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), sob parecer nº 2.855.985 e CAAE nº 

95593118.6.0000.5343. Todos os adolescentes receberam o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), o qual os pais deveriam assinar autorizando a participação 

na pesquisa. Ainda, os adolescentes com idade igual ou superior a 12 anos assinaram o 

Termo de Assentimento (TA).  

 

RESULTADOS 

Participaram do estudo 106 adolescentes sendo 56,6% do sexo masculino e 

43,4% do sexo feminino. Com relação à rede escolar, observa-se que a amostra é 

composta por 57,5% adolescentes da rede municipal e 42,5% da rede estadual (tabela 

1). 

Tabela 1: Perfil dos adolescentes da pesquisa. 
 n (%) 

Sexo 

Masculino 60 (56,6) 

Feminino 46 (43,4) 

Rede Escolar 

Municipal 61 (57,5) 

Estadual 45 (42,5) 

 

Na tabela 2, pode-se observar que, entre os adolescentes pesquisados, 50% 

relataram ter sofrido algum tipo de bullying nos últimos 30 dias, sendo a maioria da 

escola municipal (55,8%). A forma de agressão mais citada foi a verbal, na qual a 

maioria (22,6%) relatou “me disseram nomes feios, disseram coisas de mim ou do meu 

corpo”. 

Quando questionados sobre os locais em que as agressões mais ocorrem, a 

maioria dos adolescentes cita a “sala de aula” (14,2%) e, referente à quantidade de vezes 
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em que o adolescente agrediu alguém, a resposta mais relatada por aqueles que o 

fizeram foi “muitas vezes” (30,2%). Ao ser questionado sobre a quantidade de vezes na 

última semana que o adolescente se reuniu com colegas para agredir alguém, a resposta 

“uma vez” foi citada com maior frequência (7,5%). 

 

Tabela 2: Formas, locais e frequência das agressões conforme rede escolar. 

 Estadual 

n (%) 

Municipal 

n (%) 

Total 

n (%) 

Você sofreu bullying na escola nos últimos 30 

dias? 
   

Sim 19 (42,3) 34 (55,8) 53 (50,0) 

Não 26 (57,7) 27 (44,2) 53 (50,0) 

Como te agrediram? 

Ninguém se meteu comigo 

Me bateram, me deram socos e pontapés ou chutes 

Me roubaram coisas 

Me causaram medo 

Me disseram nomes feios. Disseram coisas de mim 

ou do meu corpo 

Falaram de mim, contaram segredos meus. 

Não falaram comigo 

Me fizeram outras coisas.  

 

26 (57,7) 

0 (00,0) 

1 (2,2) 

0 (0,0) 

 

10 (22,2) 

5 (11,1) 

3 (6,6) 

0 ( 0,0) 

 

27 (44,2) 

4 (6,5) 

9 (14,7) 

2 (3,2) 

 

14 (22,9) 

2 (3,2) 

2 (3,2) 

1 (1,6) 

 

53 (50,0) 

4 (3,8) 

10 (9,4) 

2 (1,9) 

 

24 (22,6) 

7 (6,6) 

5 (4,7) 

1 (0,9) 

Quando é que te agrediram (lugar)? 

Ninguém me agrediu  

No recreio 

Na cozinha/bar 

Nos corredores e nas escadas 

Nas salas de aula 

Em outro lugar 

 

34 (75,5) 

4 (8,8) 

0 (0,0) 

1 (2,2) 

5 (11,1) 

1 (2,2) 

 

43 (70,4) 

5 (8,1) 

1 (1,6) 

0 (0,0) 

10 (16,3) 

2 (3,2) 

 

77 (72,6) 

9 (8,5) 

1 (0,9) 

1 (0,9) 

15 (14,2) 

3 (2,8) 

Quantas vezes você agrediu alguém? 

Nunca agredi ninguém 

Algumas vezes 

Uma vez 

Duas vezes 

Três vezes 

Cinco vezes 

Muitas vezes 

 

17 (37,7) 

10 (22,2) 

3 (6,6) 

4 (8,8) 

2 (4,4) 

1 (2,2) 

8 (17,7) 

 

15 (24,5) 

11 (18,0) 

5 (8,1) 

1 (1,6) 

1 (1,6) 

2 (3,2) 

24 (39,3) 

 

32 (30,2) 

21 (19,8) 

8 (7,5) 

5 (4,7) 

3 (2,8) 

3 (2,8) 

32 (30,2) 

Quantas vezes, na última semana, te reuniste 

com colega para agredir alguém? 

 Nunca 

 Uma vez 

Duas vezes 

Cinco ou mais vezes 

 

 

43 (95,5) 

2 (4,4) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

 

46 (75,4) 

6 (9,8) 

5 (8,1) 

2 (3,2) 

 

 

91 (85,8) 

8 (7,5) 

5 (4,7) 

2 (1,9) 

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo objetivou identificar o perfil de atos agressivos de 

adolescentes no ambiente escolar de um município do sul do Brasil. Dentre os 
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adolescentes pesquisados, 50% relataram ter sofrido algum tipo de bullying no último 

mês. A agressão verbal foi o tipo de bullying mais frequente observado neste estudo, o 

que está de acordo com dados apresentados em estudos anteriores realizados no Brasil 

em Londrina- PR (TEIXEIRA, 2015), Anta Gorda - RS (MAYER et al. 2018), Natal - 

RN (ROCHA, 2011), Camaragibe - PE (ANDRADE et al., 2019) e Grande Vitória - ES 

(REISEN, VIANA, SANTOS-NETO, 2019). Atos agressivos de formas verbais e 

emocionais podem ocorrer com facilidade no âmbito escolar entre os adolescentes e, 

portanto, configuram-se ferramentas prejudiciais à socialização, podendo muitas vezes 

passar despercebidas. Na adolescência, esses tipos de bullying aumentam o risco de a 

vítima desenvolver complexos que podem levar a uma baixa autoimagem (ANDRADE 

et al., 2019).  

A sala de aula configura-se o local mais relacionado para a ocorrência dos atos 

agressivos entre os adolescentes deste estudo. Pesquisas de Araujo e Reis (2012), Silva 

(2013) e Mayer et al. (2018) corroboram com nossos resultados. Contudo, outras 

evidências, sugerem que é no recreio que mais ocorre bullying entre os escolares 

(ELESBÃO, BORFE E MAYER, 2016; CARVALHO, 2012). 

Estudo realizado em escolas da Espanha teve como objetivo analisar o discurso 

espontâneo de adolescentes sobre o bullying na escola. Os resultados demonstraram que 

os adolescentes podem esperar que se alguém, em sala de aula, sofra uma intimidação, 

esta vítima, não deve ficar com raiva disso porque o assédio moral é uma piada. Ainda, 

entre estes adolescentes, existe a percepção de que, se alguém está sendo intimidado, 

isso ocorre por um motivo que tem mais relação com a vítima do que com o agressor 

(POSTIGO et al., 2019). 

Neste estudo, os adolescentes que admitiram ter agredido alguém, indicaram 

“muitas vezes” ter o feito, sendo o maior percentual de agressores da escola municipal.  

Porém, quando foram questionados sobre quantas vezes se reuniam com colegas para 

agredir alguém, citam “uma vez”. Dessa forma, pode-se estimar que embora os 

adolescentes admitissem realizar algum tipo de agressão a outros colegas, não o fazem 

coletivamente ou pelo menos não propositadamente. 
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Neste sentido, nota-se a dificuldade que os escolares, principalmente os 

adolescentes, têm em assumir o envolvimento físico no comportamento do bullying, 

seja por um ato de violência ou por causa do constrangimento em relatar o episódio 

físico. Além disso, os muitos dos adolescentes costumam interpretar o episodio como 

brincadeira, que então, não é percebido como agressão (REISEN; VIANA; SANTOS-

NETO, 2019). 

Estudos que objetivem traçar o perfil do bullying escolar são de extrema 

importância, pois possibilitam um eixo norteador para o desenvolvimento de um 

trabalho remediador e preventivo da escola, com intuito, de atender as demandas das 

políticas públicas que regulamentam a prevenção da violência escolar, dentre as quais 

podemos citar a Lei que Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática 

(Bullying) (BRASIL, 2015) ou ainda as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 

e Violência Escolar (CIPAVE), das escolas estaduais do Rio Grande do Sul, indicadas 

pela Lei estadual nº 14.030 de 26 de julho de 2012 (RIO GRANDE DO SUL, 2018). 

Como limitações do estudo, ressalta-se que o design de seção transversal não 

permite a inferência sobre as relações causais. Ainda, este estudo foi realizado com 

adolescentes de apenas duas escolas do mesmo município, sendo que estes resultados 

não podem ser expandidos para adolescentes que frequentam escolas particulares ou de 

outros locais. Para superar estas limitações, estudos adicionais, especialmente com um 

desenho longitudinal devem ser conduzidos envolvendo os pais e educadores para que 

haja um melhor entendimento sobre este fenômeno e possibilite o surgimento de 

melhores políticas e ações que visem minimizar ou mesmo eliminar o bullying. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se com esse estudo, que a agressão verbal é a mais praticada, sendo as 

salas de aula, o local em que elas mais ocorrem em ambas às escolas. Analisando os 

dados, foi possível observar que os índices de bullying nas duas escolas ainda são 

elevados, sendo que na escola municipal as agressões são mais frequentes. Vale 

ressaltar a importância de estudos a serem realizados no ambiente escolar e, em especial 
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com os adolescentes, pois sendo esta fase tão complexa, ainda há muito a ser mais bem 

compreendido. 
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do Sul. 

FREITAS, Dayana Lúcia Rodrigues de: Mestra em Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Especialista em Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto 

Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e 

Geografia do semiárido pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do 
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Norte (IFRN). Especialista em Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Graduada em Licenciatura Plena em Biologia pelo Instituto Federal de Educação 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Técnica em Meio Ambiente 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RS). Palestrante. 

Pesquisadora. Professora do curso de Pós-Graduação e Graduação pela Rede Privada. 

Atuou como professora orientadora de TCC da turma de Pós-Graduação da Rede 

Privada, Macau/RN. Atua como professora Orientadora de TCC e Orientadora de 

Estágio da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação 

Básica do município de Guamaré/RN.  

GALLERT, Claudia: Mestre em Educação pela Unioeste/Cascavel. Foi 

professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal de educação de 

Foz do Iguaçu de 2002 a 2012. Graduada em Pedagogia pela Unioeste/Foz do Iguaçu. 

Especialista em Métodos de Ensino pela UTFPR/Medianeira. Pedagoga na rede estadual 

de educação do Paraná de 2012 a 2014. Pedagoga no IFPR desde 2014, atualmente em 

exercício no Campus Cascavel. 

GOFF, Maria Gabriely: Acadêmica do curso de Pedagogia, da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. Bolsista de graduação da 

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (SESP-PR) 

para assistência pedagógica junto ao Programa Patronato Municipal de Francisco 

Beltrão. Participa do projeto de pesquisa Penas alternativas: a contribuição do Patronato 

Municipal de Francisco Beltrão- PR na sua execução. 

GRAUPE, Mareli Eliane: Pós-doutora pelo Programa Interdisciplinar em 

Ciências Humanas, UFSC (2011) e Pós-doutora pelo Programa de Antropologia Social, 

UFSC (2012). Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa 

de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde na Universidade do Planalto Catarinense 

(UNIPLAC/SC). Coordena o grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na 

América Latina (GECAL/UNIPLAC). Licenciada em Pedagogia (2001) e Mestra em 

Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul – UNIJUÍ (2004). Doutora em Educação e Cultura pela Universidade de 

Osnabrueck, Alemanha (2010), revalidação UFSM (2010).  

GUEDES, Gabrieli: Graduada em Educação Física Licenciatura e Graduanda 

em Educação Física Bacharelado pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

Especializanda em Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado pela 

Faculdade Dom Alberto.  

INÁCIO, José Antonio: graduado em Língua Portuguesa pela Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes), especialista em Gestão do Trabalho 

Pedagógico (Supervisão, Orientação, Inspeção e Administração) pela Faculdade Futura. 

Atualmente é Técnico em Educação da Secretaria Estadual de Minas Gerais. 
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LEITÃO, Maria Meides Da Silva Lucena: Mestre em Ciência da Educação - 

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Especialista em Supervisão 

Escolar – Universidade Salgado Filho – UNIVERSO/RJ. Graduada em Química pela 

Universidade Federal de Roraima – UFRR. 

LEMES, Maurício Dias Paes: Professor Efetivo da Secretaria Municipal de 

Educação de Goiás. Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (2009) e em Letras pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2007). Bacharel 

em Administração pela Albert Einsten BSB (2013). Pós-Graduação Literatura e em 

Educação Especial. Mestrado em Ciência da Educação – UPAP/PY. 

 LENTE, Silvana Mara: Mestre em Ciência da Educação (UEP), Especialista 

em Uso dos Recursos Naturais e seus Reflexos no Meio Ambiente (UFV), Graduada em 

Pedagogia (UNEMAT), Técnica do ensino superior da Universidade do Estado de Mato 

Grosso, no Campus Universitário "Francisco Ferreira Mendes"- Diamantino. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de Unidades 

Educativas. E ainda na área da Saúde Pública, onde atuou na gestão da saúde pública 

municipal. 

LEWANDOWSKI, Jacqueline Maria Duarte: Mestre em Educação pela 

Unioeste/Cascavel. Graduada em Pedagogia pela Unioeste/Cascavel e em Direito pela 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel/UNIVEL. Especialista em Direito 

e Processo do Trabalho pela UNIVEL. Foi professora dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na rede municipal de educação de Cascavel de 2003 a 2007 e de 2011 a 

2014. Técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal da Integração Latino 

Americana/UNILA de março a outubro de 2014 e da Universidade Tecnológica 

Federal/UTFPR - Campus Toledo de outubro de 2014 a julho de 2015. Técnica em 

Assuntos Educacionais. Atualmente em exercício no Instituto Federal do Paraná, 

Campus Cascavel desde julho de 2015. 

LIRA, Izídia Corrêa: Mestre em Ciências da Educação pela UPAP – 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade Estadual de Roraima – UERR. 

MAYER, Sandra Mara: Graduada em Educação Física pelas Faculdades 

Integradas de Santa Cruz do Sul (FISC), Especialista em Ginástica Escolar e em 

Metodologia da Educação Física pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 

Mestre em Desenvolvimento Regional - Área Sociocultural pela UNISC. Atuou como 

professora de Educação Física do Ensino Fundamental da Escola de Aplicação 

UNISC/EDUCAR-SE. Atualmente é professora titular do Curso de Educação Física e 

do Curso de Pedagogia da UNISC. Coordena o Projeto Piracema - Natação para Pessoas 

com Deficiência e o Projeto Ações para o Envelhecimento com Qualidade de Vida. Tem 

experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física Escolar, 
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atuando principalmente nos seguintes temas: bullying, desenvolvimento motor, jogos, 

brincadeiras, atividades aquáticas e lúdicas. 

MEDEIROS, Airneth Carvalho de: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidade Nacional Experimental de Guayana - UNEG/Venezuela. Especialista em 

Metodologia do Ensino da Língua Espanhola pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação 

e Extensão, IBPEX, Brasil e Especialização em Pedagogia Escolar: Supervisão, 

Orientação e Administração -Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX, 

Brasil (2003). Graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima pela UFRR e 

Licenciada em Educação- Universidade Nacional Experimental de Guayana - 

UNEG/Venezuela. Professora do Quadro Efetivo da Secretaria de Educação e Desporto 

de Roraima - SEED/RR desde janeiro de 1995, onde atua como professora de Língua 

Espanhola, também trabalha como Tradutora Pública e Intérprete Comercial Oficial-

JUCERR desde 2001. 

MONTEIRO, Milena Félix Gomes: Especialista em Psicopedagogia e 

educação infantil, pela Faculdade Venda Nova Do Imigrante – FAVENI. Especialista 

em Ludopedagogia na Educação Infantil pela faculdade de educação e tecnologia da 

região missioneira – FETREMIS. Especialista em LIBRAS pelo Instituto Superior de 

Educação de Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário 

Internacional – UNINTER. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Atualmente leciona nos Municípios de 

Guamaré/RN e Macau/RN exercendo a função de Professora de Educação Infantil. 

MOREIRA, Patrícia Ferreira: Discente do Programa de Pós-Graduação 

Mestrado em Educação, da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC/SC-

2019). Participa do grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América Latina 

(GECAL/UNIPLAC/SC-2019-2020). Possui graduação em Pedagogia pela 

Universidade de Caxias do Sul (UCS-2001). Especialização em Educação Ambiental 

pelo Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras (IAESB - 2004); 

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Internacional 

de Curitiba (FACINTER - 2008) e Especialização em Coordenação Pedagógica pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-2013). Atuou na Coordenação do 

Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, na Secretaria Municipal de 

Educação (2009-2012). Participou de estudos sobre alfabetização pelo GEEMPA – 

Grupo de Estudos sobre Metodologia Pesquisa e Ação (2012-2013). Atualmente está 

como Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal de Educação Infantil Irma Toffoli 

(2013–2020) e na Escola Técnica Estadual Bernardina Rodrigues Padilha (2019-2020), 

no município de Vacaria/RS. Tem experiência em Alfabetização, Educação Infantil, 

Supervisão Escolar e Educação Especial numa perspectiva Inclusiva. 

OLIVEIRA, Aline Tortora De: Doutoranda em Geografia na Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão - PR, área de 

concentração: Produção do Espaço e Meio Ambiente, linha de pesquisa "Educação e 
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Ensino de Geografia", cursando Pós-Graduação em Gestão Escolar e Ensino de Arte. 

Mestre em Educação (2018) pela UNIOESTE, bolsista Capes por um ano, linha de 

pesquisa: Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores. Membro do grupo 

de pesquisa CNPq: Estudos Etno-culturais. Graduada em Pedagogia (2015) e Artes 

Visuais (2018). Atuou como pedagoga no Patronato Municipal de Francisco Beltrão - 

bolsista da SETI (2018-2019). Possui vínculo como colaboradora voluntária no curso de 

Ciências do Envelhecimento Humano - Programa Universidade Aberta à Terceira Idade 

- UNATI. Tem experiência na área de coordenação e Educação em espaço formal e não 

formal. 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Da Silva: Mestre em Ciência da Educação pela 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai - UPAP. Graduado em Geografia pela 

Universidade Federal de Roraima (1997) e Direito - Faculdade Estácio da Amazônia 

(2012). 

OLIVEIRA, Giane Helena Menezes De: Mestre em Ciências da Educação pela 

Universidad Politécnica y Artística - UPAP (2019). Possui graduação em Geografia 

pela Universidade Federal de Roraima - UFRR (1999). Especialista em Deficiência 

Visual pelo Instituto Benjamin Constant - IBC/RJ.  

OLIVEIRA, Janilza De Melo Firmino: Mestranda em Ciências da Educação 

pela instituição CECAP. Especialista em coordenação pedagógica e supervisão escolar 

pela Faculdade Faveni. Especialista em AEE e sala de recursos multifuncionais pela 

Faculdade Faveni. Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade 

Unifacex. Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade 

FALC. Graduada em pedagogia pela Universidade ULBRA. Professora do Município 

de Ipanguaçu/RN. 

PAIXÃO, Ermínio Augusto Ramos Da: Doutorando em Engenharia Elétrica 

na Universidade Federal do Pará.  Formado em Redes de Computadores pela 

Universidade da Amazônia - UNAMA, mestre em Engenharia Elétrica na Universidade 

Federal do Pará. Integrante do Laboratório de Pesquisa Operacional, onde atua na área 

de redes de alto desempenho, 5G, QoS e inteligência computacional, voltada a técnicas 

de otimização. 

PAIXÃO, Germana Costa: Doutoranda em Microbiologia Médica/UFC. 

Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará (1997), Mestre 

em Patologia pela Universidade Federal do Ceará (2000). Professora da Universidade 

Estadual do Ceará desde 2000 e Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas a 

distância UECE/Universidade Aberta do Brasil (UAB) desde 2009. Docente do curso de 

Enfermagem do Centro Universitário Unifametro. Leciona as disciplinas de 

Microbiologia, Parasitologia e Exames Laboratoriais. É líder do grupo de pesquisas 

certificado pelo CNPq, intitulado "Tecnologias educacionais e educação a distância". 
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desenvolve pesquisas nas áreas de taxonomia de dermatófitos, fungos anemófilos e 

produção de material em Microbiologia. 

PANTOJA, Lydia Dayanne Maia: Doutora em Engenharia Civil (área de 

concentração em Saneamento Ambiental) pela Universidade Federal do Ceará - UFC 

(2016); Mestre em Microbiologia Médica pela Universidade Federal do Ceará (2008) e 

graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará (Bacharel - 

2007 e Licenciatura - 2006). Atua como Professora Assistente Nível D da Universidade 

Estadual do Ceará. Docente do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede 

Nacional - PROFBIO. Coordena a Pesquisa do Curso de Ciências Biológicas a distância 

- UECE/UAB. É coordenadora de área do Curso Pré-Universitário UECEVest - 

Biologia. Tem experiência na área de Microbiologia, com ênfase em Microbiologia 

Ambiental e Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: aerobiologia, 

taxonomia fúngica, fungos anemófilos e compostos orgânicos voláteis microbianos. 

Bem como, desenvolve trabalhos na área de pesquisa em educação à distância e 

formação de professores. 

PASCHOAL, Cristiano Sandim: Mestrando em Linguística pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), desenvolvendo, por meio do 

órgão de fomento CAPES/PROEX, investigações atreladas à linha de pesquisa Teorias 

e Usos da Linguagem. Graduado em Letras Português, Espanhol e Respectivas 

Literaturas pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Integrante do grupo de 

pesquisa Tessitura: vozes em (dis)curso  (PUCRS/CNPq). ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-1638-4120 

PAULA, Francisco Wagner De Sousa: Enfermeiro e Biólogo. Mestre em 

Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Especialista em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Membro do Grupo de Pesquisa Epidemiologia, Cuidado em Cronicidade e 

Enfermagem-GRUPECCE-CNPq. Professor da Faculdade Maurício de Nassau 

Parangaba. Professor Efetivo da Rede Básica de Ensino da Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará (SEDUC/CE). Professor Formador e Tutor do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas (UECE/UAB) e Enfermeiro do Hospital e Maternidade 

Regional Vale do Curu, Pentecoste-Ce. 

RAMOS, João Batista Santiago: Doutor em filosofia pela Universidade do 

Porto-Portugal. Especialista em História da Educação na Amazônia; graduado em 

Filosofia pela Fundação Educacional de Brusque (1992). É Professor Adjunto IV da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), atuando principalmente nos seguintes temas: 

Educação, Filosofia, Utopia, Globalização, Libertação e Ética; professor do Programa 

de Pós-graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA) da Universidade 

Federal do Pará (UFPA). Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Educação, 

Infância e Filosofia (GEPEIF/UFPA) e da Sociedade de Filosofia da Educação de 

Língua Portuguesa (SOFELP/UP). Autor dos livros “Por uma Utopia do Humano: 
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Olhares a partir da ética da libertação de Enrique Dussel” (2012/ Edições Afrontamento) 

e “Filosofia e Ética da Libertação de Enrique Dussel” (2020/ Diálogos Freireanos). 

Organizador dos livros “Entre Educação e Filosofia: conhecimento, linguagem e 

pensamento” (2011/UFPA), “Ideias de Educação e Filosofia: pesquisa, ética e 

formação” (2013/UFPA) e “Educação, Infância e Filosofia” (2017/CRV).   

RIBEIRO, Sonia Maria: Doutora em Educação pela Universidade Metodista 

de Piracicaba. Professora do Programa de Mestrado em Educação e do Departamento de 

Educação Física da Universidade da Região de Joinville/SC. Licenciada em Educação 

Física pela Universidade Estadual de Maringá. Mestre em Educação Motora pela 

Universidade Metodista de Piracicaba. Pesquisadora participante no Grupo Estudios 

Sectoriales sobre La Educación Superior Universitaria En El MERCOSUR, Villa María 

- Argentina. Pesquisadora participante no Grupo de Pesquisa Práxis Educativa - 

Dimensões e Processos, PPGE da Pontifícia Universidade Católica do Paraná/PR. 

Coordenadora do Projeto de Pesquisa - PESPE - Educação especial na educação 

superior: políticas, saberes e práticas no âmbito do trabalho e formação docente. Link 

lattes - http://lattes.cnpq.br/3460079515057150. 

RODRIGUES, Franciran Brandão: Mestre em Ciência da Educação Pela 

Universidad Politécnica e Artística do Paraguay – UPAP.Professora Efetiva - 

SEED/RR. Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia 

do Norte do Brasil – FACETEN e Economia pelo Centro Universitário Claretiano 

(EaD) Polo – Boa Vista/RR. Pós-Graduação: Especialista em Metodologia de 

Matemática e Física do Ensino Superior – FACINTER/IBPEX.  

RODRIGUES, Wivina Dayane Do Nascimento: Mestranda do Curso de 

Ciências da Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista 

em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela Faculdade do Complexo Educacional 

Santo André (FACESA). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e 

Hospitalar pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). 

Especialista em Alfabetização e Letramento, Especialista em Educação Infantil e Anos 

iniciais; Especialista em Educação Especial, todos pela Faculdade Venda Nova do 

Imigrante (FAVENI/ES). Graduada em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil 

(FAIBRA). Tem mais de 08 anos de experiência na docência. 

SANTANA, João Paulo Gonçalves: Graduado em engenharia civil pela 

Unifipmoc, atualmente, atua com projetos estruturais, gerenciamento e execução de 

obras nas empresas: é JP Engenharia e Arquitetura, e, PM Arquitetura e Urbanismo. 

SANTOS, Maria José Conceição Dos: Mestranda em Estudos Antrópicos na 

Amazônia- PPGEAA- UFPA. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do 

Vale do Acaraú- UVA. Licenciada Plena em Artes Visuais pela Universidade Federal 

do Pará- UFPA. Esp. em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar pela Faculdade de 

Tecnologia Antônio Propício Aguiar Franco- FAPAF. Esp. em Educação Especial e 
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Inclusiva pela Faculdade de Tecnologia equipe Darwin- FTED. Professora da Rede 

Municipal de Castanhal. 

SANTOS, Marinalva Pereira dos: Mestra em ciência da educação 

(Universidade Evangélica Paraguay - UEP). Especialista em Docência Do Ensino 

Superior (Faculdades Integradas de Diamantino) e Graduada em Administração 

(Faculdades Integradas de Diamantino). Administradora, docente da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), É professora no Curso de Administração da 

UNEMAT. Gestora da Assessoria de Eventos, Cultura e Comunicação da Unemat 

(Câmpus Diamantino-MT). Presta serviços de Consultoria Administrativa na empresa 

JM pecuária (Diamantino-MT). Atuei na coordenação do Curso de Administração 

(Câmpus Diamantino) por um período de 3 anos. É coordenadora dos Projetos de 

Extensão Click Marketing Ecológico (Unemat) e Qualificação Profissional para 

Empreendedores (Unemat). Membro CEPA (Centro de Estudos e Pesquisa Acadêmica 

“Izabela Cazado” (Unemat. Câmpus Diamantino), do Grupo de Pesquisa vinculado a 

CNPQ pela Instituição Unemat Núcleo Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento 

Territorial: Alto Paraguai (NuPEDeTerAP) e membro Planejamento Estratégico 

Participativo (Câmpus Diamantino- Unemat). Lattes 

http://lattes.cnpq.br/5426473563965342. 

SANTOS, Poliana Dias Dos: Mestranda em Educação Agrícola, pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ – Campus Seropédica). 

Licencianda em Letras pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante – (FAVENI). 

Licenciada em Educação do Campo com Ênfase em Ciências Agrárias, pela Universidade 

Estadual do Oeste do PR - UNIOESTE, Campus Cascavel (2014). Tem experiência na 

área de Educação, atuando como Monitora (Professora) na Escola Família Agrícola 

Municipal Jacyra de Paula Miniguite, e Escola Família Agrícola Normília Cunha dos 

Santos, Barra de São Francisco - ES. Pós Graduação em Educação Ambiental, pela 

Faculdade Luso Capixaba, Cariacica - ES, e Pós-Graduação em Educação no Campo, pela 

Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR - São Carlos, São Paulo. Tem experiência 

na área de Divulgação Científica, principalmente no tema de Educação do Campo.  

SANTOS, Rita De Cássia Grecco Dos: Doutora em Educação - Filosofia e 

História da Educação pela UFPEL (2012). Professora do Instituto de Educação e do 

PPGH/FURG. Socióloga e Pedagoga. Professora Associada no Instituto de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande - IE/FURG e Professora no Programa de Pós-

Graduação em História - PPGH-ICHI/FURG, na Linha de Pesquisa Pesquisa e 

Vivências de Ensino-aprendizagem. Mestre em Educação - História da Educação e 

Movimentos Sociais pela UFPEL (2002), Especialista em Formação para o Magistério - 

Administração e Supervisão Escolar pela Faculdades Integradas de Amparo - FIA 

(2000), Especialista em Sociologia e Política pela UFPEL (1999), Bacharel e 

Licenciada em Ciências Sociais pela UFPEL (1997 e 2000) e Licenciada em Pedagogia 

pelo UNICESUMAR (2020). Atua como docente nas modalidades presencial e a 
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distância, na Pós-Graduação Stricto Sensu, nas Licenciaturas em Pedagogia e Geografia 

e na Especialização em Ensino de Sociologia no Ensino Médio; tendo sido docente e 

gestora na Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), e docente na Educação 

Profissional de níveis Técnico e Tecnológico. Coordena o Curso de Pedagogia a 

Distância do Sistema Universidade Aberta do Brasil na FURG, é membro da Comissão 

Própria de Avaliação - CPA / FURG e é membro Presidente da Comissão Permanente 

de Pessoal Docente - CPPD / FURG. É integrante dos Grupos de Pesquisa Pesquisa, 

Ensino e Formação Docente nas Artes Visuais da UFPEL, EDUCAMEMÓRIA 

Educação e Memória e Núcleo de Documentação da Cultura Afro-Brasileira 

ATABAQUE da FURG. É membro da Rede de Investigação Ação Participativa e 

Educação Popular em Universidades Públicas/RIAPEP. Tem experiência na área de 

Educação, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente nos seguintes 

temas: formação de professores, história da educação, educação superior, memória e 

educação a distância. 

SILVA JUNIOR, Jair Dos Santos: Graduado em engenharia civil pela 
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