
Capitulo 10
A teoria da aprendizagem
significativa de AusubeP

Este capitulo tern por finalidade dar uma visao geral da teOlia de
aprendizagem de David Ausubel (1968, 1978, 1980) e suas implica<;oes
para 0 ensino e a aprendizagem em sala de aula. Embora haja uma pre-
ocupa<;aoem atingir este objetivo por meio de uma linguagem acessivel,
isso, talvez, nem sempre sera possivel, a firn de nao distorcer aspectos
relevantes da teoria. Cabe tambem registrar que, em face do carater rela-
tivamente superficial deste texto, decorrente do objetivo a que se propoe,
ele pode nao ser suficiente para urn pelfeito entendimento da teoria de
Ausubel. Para isso, deve-se, obviamente, recorrer a bibliografia indicada.

Ausubel e professor Emerito da Universidade de Columbia, em
Nova Iorque. E medico-psiquiatra de forma<;ao, mas cledicou ua car-
reira academica a psicologia educacional. Ao aposentar-se, ha varios
anos, voltou a psiquiatria. Desde entao, Joseph D. Novak, professor
de Educa<;ao da Universidade de Cornell, e quem tern elaborado, re-
fin ado e divulgado a teoria de aprendizagem significativa. A tal pon-
to que, hoje, seria mais adequado falar na teoria de Ausubel e Novak.

Podem-se distinguir tres tipos gerais de aprendizagem: cognitiva,
afetiva e psicomotora. A aprendizagem cognitiva e aquela que resulta
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no armazenamento organizado de informa90es na mente do ser que
apre~~e, e esse complexo organizado e conhecido como estrutura
cogmtlva. A aprendizagem afetiva resulta de sinais internos ao indi-
vfd.uo ~ pod~ ser identificada com experiencias tais como prazer e
dOl, s~!lsf~9ao o~ descontentamento, alegria ou ansiedade. Algumas
expenenclas afetlv~s sempre acompanham as experiencias cognitivas.
Portan~o, a apren?lzagem afetiva e concomitante com a cognitiva. A
apI~endl.zagemp.slcomot?~a envolve respostas musculares adquiridas
pOl mew d~ tremo e pratIca, mas alguma aprendizagem cognitiva e
geralmente. lmportante na aquisi930 de habilidades psicomotoras.

P:. teona de Ausubel focaliza primordialmente a aprendizagem
cogmtlva.

Ausu?el e_urn r~~resentante do cognitivismo e, como tal, propoe
uma exph~a9ao te?~l~a do processo de aprendizagem, segundo 0
p.~nt~de vIs~a cogmtlvista, embora reconhe9a a imporHincia da expe-
nenCla ~fetlva. Pa~a ele, aprendizagem significa organiza930 e
mtegra9ao do matenal na estrutura cognitiva. Como outros teoricos
do cognitivismo, ele se baseia na premissa de que existe uma estrutu-
ra na.qual essa or?aniza930 e integra930 se processam. E a estrutura
cogmtIva, entendlda como 0 conteudo total de ideias de urn certo
inclivfduo e sua organiza930; ou, conteudo e organiza930 de suas idei-
as em uma area part~cular de conhecimentos. Eo complexo resultante
los pro~essos ~~gmtlvos, ou seja, dos processos pOl'meio dos quais

s adqUlre e utIlIza 0 conhecimento.
. A aten930 de Ausubel esta constantemente voltada para a apren-

dlz?g~m, tal como ela ocoae na sala de aula, no dia-a-dia da grande
malOna das escolas. Para ele, 0 fator isolado que mais influencia a
<~prendizagem.e aquilo que 0 aluno ja sabe (cabe ao professor identi-
II car lSSO e ensl~ar de acordo) . Novas ideias e informa90es podem ser
a[ rendldas e retldas, na medida em que conceitos relevantes e inclu-
sivos estejam adequadamente claros e disponiveis na estrutura
ognitiva do individuo e funcionem, dessa forma, como ponto de

anC"or~gem_as novas Jdeias e conceitos. Entretanto, a experiencia
?gl1ltlva nao se restnnge a influencia direta dos conceitos ja apren-

didos sob.re componentes da nova aprendizagem, mas abrange tam-
? ~1~no?lflCa90es releva~tes nos atributos da estrutura cognitiva pela
InlJuencla do novo ~aten~l. Ha, pois, urn processo de intera930, pOI'
meto do qU~1concel.tos mats relevantes e inclusivos interagem com 0
~10\'0matenal, funclOnando como ancoradouro, isto e, abrangendo e
Inl'egrando este material e, ao mesmo tempo, modificando-se em fun-
ao dessa ancoragem.

Os conceitos e ideias da teoria de Ausubel ate aqui apresentados,
a guisa de introdu9ao, serao progressivamente diferenciados nas se-
90es seguintes.

o conceito central da teoria de Ausubel e 0 de aprendizage111
significativa. Para Ausubel, aprendizagem significativa e urn proces-
so pOI'meio do qual uma nova informa9ao relaciona-se com urn as-
pecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do in-
dividuo, ou seja, este processo envolve a intera930 da nova informa-
9ao com uma estrutura de conhecimento especffica, a qual Ausubel
define como conceito subsunr;or, ou simplesmente subsunr;or~ , exis-
tente na estrutura cognitiva do individuo. A aprendizagem significa-
tiva ocoae quando a nova informa9ao ancora-se em conceitos ou
proposir;i5es relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do apren-
diz. Ausubel ve 0 armazenamento de informa90es no cerebro huma-
no como sendo organizado, formando uma hierarquia conceitual, na
qual elementos mais especfficos de conhecimento san ligados (e as-
similados) a conceitos mais gerais, mais inclusivos. Estrutura
cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierarquica de conceitos
que san representa90es de experiencias sensoriais do individuo.

Em Ffsica, pOI' exemplo, se os conceitos de for9a e campo ja
existem na estrutura cognitiva do aluno, eles servir30 de subsun90res
para novas informa9,oes referentes a certos tipos de for9a e campo
como, pOI'exemplo, a for9a e 0 campo eletromagneticos. Entretanto,
este processo de "ancoragem" da nova informa9ao resulta em cresci-
mento e modifica930 do conceito subsun90r. Isso significa que os
subsun90res existentes na estrutura cognitiva podem ser abrangentes
e bem-desenvolvidos, ou limitados e pouco desenvolvidos, depen-
den do da freqiiencia com que ocoae aprendizagem significativa em
conjun9ao com urn dado subsun90r. No exemplo dado, uma ideia
intuitiva de for9a e campo serviria como subsun90r para novas infor-
ma90es referentes a for9as e campos gravitacional, eletromagnetico e
nuclear, porem, na medida em que esses novos conceitos fossem
aprendidos de maneira significativa, isso resultaria num crescimento
e elabora930 dos conceitos subsun90res iniciais, isto e, os conceitos
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de fon;a e campo ficariam mais elaborados, mais inclusivos e mais
capazes de servir de subsunc;ores para novas informac;6es relativas a
forc;as e campos, ou correlatas.

Constrastando com a aprendizagem significativa, Ausubel defi-
ne aprendizagem medinica (ou automatic a) como sendo a aprendiza-
gem de novas informac;6es com pouca ou nenhuma interac;ao com
conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nesse caso, a
nova informa\ao e armazenada de maneira arbitraria. Nao ha interac;ao
entre a nova mformac;ao e aquela ja armazenada. 0 conhecimento
assi~ adquirido fica arbitrariamente distribuido na estrutura cognitiva,
sem hgar-se a conceitos subsunc;ores especfficos. A aprendizagem de
pares de sflabas sem sentido e urn exemplo tipico de aprendizagem
ll1ecanica, porem a simples memorizac;ao de formulas, leis e concei-
tos, em Ffsica, pode tambem ser tomada como exemplo, embora se
possa argumentar que algum tipo de associac;ao ocorrera nesse caso.
Na ~e.rda?e, Ausubel nao estabelece a distinc;ao entre aprendizagem
slgl11flcatlva e aprendizagem mecanica como sendo uma dicotomia e
sil1lcomo urn continuo. Da mesma forma, essa distinc;ao nao deve ser
confundida com a distinc;ao entre aprendizagem por descoberta e
aprendizagem por recepc;ao. Segundo Ausubel, na aprendizagem por
recepc;ao, 0 que deve ser aprendido e apresentado ao aprendiz em sua
forma final, enquanto que na aprendizagem por descoberta 0 conteu-
10 principal a ser aprendido deve ser descoberto pelo aprendiz. En-

trelanto, apos a descoberta em si, a aprendizagem so e significativa se
o ~onteudo descoberto ligar-se a conceitos subsunc;ores relevantes, ja
xlstentes na estrutura cognitiva, ou seja, quer por recepc;ao ou por

descoberta, a aprendizagem e significativa, segundo a concepc;ao
ausubeliana, se a nova informac;ao incorpora-se de forma nao-arbitra-
ria a estrutura cognitiva.

Supondo que a aprendizagem significativa deva ser preferida em
r lac;ao a aprendizagem mecanica e que essa pressup6e a existencia
previa de conceitos subsunc;ores, 0 que fazer quando eles nao exis-
tem? Como pode a aprendizagem ser significativa nesse caso? De
onde vem os subsunc;ores? Como se formam?

Uma resposta plausivel e que a aprendizagem mecanica e sempre
necessaria quando urn individuo adquire informaC;6es em uma area
de conhecimento completamente nova para ele, isto e, a aprendiza-
gem medlnica ocorre ate que alguns elementos de conhecimento,

relevantes a novas informac;6es na mesma area, existam na estrutura
cognitiva e possam servir de subsunc;ores, ainda que pouco elabora-
dos. A medida que a aprendizagem comec;a a ser significativa, esses
subsunc;ores vao ficando cada vez mais elaborados e mais capazes de
ancorar novas informac;6es.

Outra possivel resposta e que em crianc;as pequenas, conceitos
SaDadquiridos por meio de urn processo conhecido como fornwfiio
de conceitos, 0 qual envolve generalizac;6es de instancias especfficas.
Porem, ao atingir a idade escolar, a maioria das crianc;as ja possui urn
conjunto adequado de conceitos que permite a ocorrencia da aprendi-
zagem significativa. A partir dai, apesar de que ocasionalmente ocor-
ra ainda a formaC;ao de conceitos, a maioria dos novos conceitos e
adquirida atraves de assimilafiio, diferenciafiio progressiva e recon-
ciliafiio integrativa de conceitos, processos que serao discutidos
posteriormente.

Ausubel, por outro lado, recomenda 0 uso de organizadores pre-
vios que sirvam de ancora para a nova aprendizagem e levem ao de-
senvolvimento de conceitos subsunc;ores que facilitem a aprendiza-
gem subseqUente. 0 uso de organizadores previos e uma estrategia
proposta por Ausubel para, deliberadamente, manipular a estrutura
cognitiva, a fim de facilitar a aprendizagem significativa. Organiza-
dores previos SaDmateriais introdutorios apresentados antes do mate-
rial a ser aprendido em si. Contrariamente a sumarios, que sao, em
geral, apresentados ao mesmo nivel de abstraC;ao, generalidade e
inclusividade, simplesmente destacando certos aspectos clo assunto,
organizadores SaDapresentados em urn nivel mais alto cle abstraC;ao,
generalidade e inclusividade. Segunclo 0 proprio Ausubel, no entan-
to, a principal funC;ao do organizador previo e a de servir cle ponte
entre 0 que 0 aprendiz ja sabe e 0 que ele cleve saber, a fim de que 0

material possa ser aprenclido de forma significativa, ou seja, organi-
zadores previos SaDuteis para facilitar a aprendizagem na medida em
que funcionam como "pontes cognitivas".

Segundo Ausubel (1978, p. 41), "a essencia do processo de
aprendizagem significativa e que icJeias simbolicamente expressas
sejam relacionadas de maneira substantiva (nao-literal) e nao arbi-
traria ao que 0 aprendiz ja sabe, ou seja, a algum aspecto de sua
estrutura cognitiva especificamente relevante para a aprendizagem
cI ssas ideias. Este aspecto especificamente relevante pode ser, por



e:e~p~o.' u~a imagem, urn sfrnbolo, urn conceito, urna proposi<;:ao,
Ja sIgmficatIvo."

. ~?rta.nto, uma das condi<;:6espara a ocorrencia da aprendizagem
~lgmficativa e que 0 material a ser aprendido seja relaciomivel (ou
mcorporavel) a estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira nao-arbi-
tr.aria e nao .lite.r~l.Urn material com essa caracterfstica e dito poten-
cl~lmen~e.slgniflcativo. Esta condi<;:aoimplica nao so que 0 material
seja Su.fIcientemente nao-arbitrario em si, de modo que possa ser
aprendIdo, n:~s tambem que 0 aprendiz tenha disponfvel em sua es-
trutura cogmtIva os subsun<;:ores adequados.

J: outra condi<;:aoe que 0 aprendiz manifeste uma disposi<;:aopara
relaclOnar de maneira substantiva e nao-arbitraria 0 novo material
pote~cialme~te significativo, a sua estrutura cognitiva. Esta condi<;:a~
lmplI~a que, In?ependentemente de quao potencialmente significati-
vo seja 0 matenal a ser aprendido, se a inten<;:aodo aprendiz for sim-
plesrnente a ?e memoriza-Io, arbitraria e Iiteralmente, tanto 0 proces-
s.ode aprendizagem como seu produto serao medlnicos (ou automa-
tICOS).De manei~a recfpro~a, independentemente de quae disposto
para a~render estiver 0 mdIvfduo, nem 0 processo nem 0 produto da
aprendlzagem serao significativos, se 0 material nao for potencial-
mente significativo.

Evidencia da aprendizagem significativa

De acordo com Ausubel, a compreensao genufna de urn conceito
ou p~oposi<;:aoimplica a posse de significados claros, precisos, dife-
rencIados e tra~sferfveis. Porem, ao se testar essa compreensao, sim-
plesmente pedmdo ao aluno que diga quais os atributos essenciais de
urn conceito ou os elementos essenciais de uma proposi<;:ao, pode-se
obter apenas respostas mecanicamente memorizadas. Ele argumenta
que uma longa experiencia em fazer exames faz com que os estudan-
te,sse habituem a memorizar nao so proposi<;:6es e formulas, mas tam-
bem causas, exemplos, explica<;:6es e maneiras de resolver "proble-
n:as t.fpi~~s". ~rop6e, entao, que ao procurar evidencia de compreen-
s~o sIgmfI.cat~~a, ~ m~l~or maneira de evitar a "simula<;:ao da apren-
dJZagem sIgmfiCatIva e formular quest6es e problemas de uma ma-
neira n?va e nao f~n:iIiar, que requeira maxima transforma<;:ao do
conhecIme~t? adqumdo. Testes de compreensao, por exemplo, de-
vem, no mimmo, ser fraseados de maneira diferente e apresentados
em urn contexte de alguma forma diferente daquele originalmente
encontrado no material instrucional.

Ausubel distingue tres tipos de aprendizagem significativa: re-
presentacional, de conceitos e proposicional.

A aprendizagem representacional e 0 tipo mais basico de apren-
dizagem significativa, do qual os demais dependem. Envolve a atri-
bui<;:aode significados a determinados sfmbolos (tipicamente pala-
vras), isto e, a identifica<;:ao, em significado, de sfmbolos com seus
referentes (objetos, eventos, conceitos). Os sfmbolos passam a signi-
ficar, para 0 indivfduo, aquilo que seus referentes significam.

A aprendizagem de conceitos e, de certa forma, uma aprendiza-
gem representacional, pois conceitos sao tambem representados por
sfmbolos particulares, porem, sao genericos ou categoricos, repre-
sentam abstrac;6es dos atributos essenciais dos referentes, i.e., repre-
sentam regularidades em eventos ou objetos.

N a aprendizagem proposicional, contrariamente a aprendizagem
representacional, a tarefa nao e aprender significativamente 0 que
palavras isoladas ou combinadas representam, mas sim, aprender 0

significado de ideias em forma de proposi<;:ao. De urn modo geral, as
palavras combinadas em uma sentenc;a para constituir uma propos i-
c;aorepresentam conceitos. A tarefa, no entanto, tambem nao e apren-
der 0 significado dos conceitos (embora seja pre-requisito), e, sim, 0

significado das ideias expressas verbalmente por meio desses concei-
tos sob forma de uma proposic;ao, ou seja, a tarefa e aprender 0 signi-
ficado que esta alem da soma dos significados das palavras ou con-
ceitos que comp6em a proposic;ao.

Para tomar mais claro e preciso 0 processo de aquisic;ao e orga-
niza<;:aode significados na estrutura cognitiva, Ausubel prop6e a "te-
oria da assimila<;:ao". Esta "teoria" que, segundo ele, possui valor
explanatorio tanto para a aprendizagem como para a retenc;ao, pode
ser representada esquematicamente da seguinte maneira:

Nova informa~ao, Relacionada a, e
potencialmente ---;;;.assimilada por ---;;;.
significativa

Conceito
subsun~or existente
na estrutura ---;;;.
cognitiva

Produto interacio-
nal (subsun~or
modificado)



Portanto, a assimila<;ao e um processo que ocorre quando um
conceito ou proposi<;ao a, potencial mente significativo, e assimilado
sob uma ideia ou conceito mais inclusivo, ja existente na estrutura
cognitiva, como um exemplo, extensao, elabora<;ao ou qualifica<;ao
do mesmo. Tal como sugerido no diagrama, nao s6 a nova informa-
<;aoa, mas tambem 0 conceito subsun<;or A, com 0 qual ela se relaci-
ona, sao modificados pela intera<;ao. Alem disso, a' e A' permane-
cem relacionados como coparticipantes de uma nova unidade a'A'
que, em ultima analise, e 0 subsun<;or modificado.

Por exemplo, se 0 conceito de for<;a nuclear deve ser aprendido
por um aluno que ja possui 0 conceito de for<;a,bem-estabelecido em
sua estrutura cognitiva, 0 novo conceito especffico (for<;a nuclear)
sera assimilado pelo conceito mais inclusivo (for<;a) ja adquirido.
Entretanto, considerando que esse tipo de for<;a e de curto alcance
(em contraposi<;ao aos outros que sao de longo alcance), nao somente
o conceito de for~a nuclear adquirira significado para 0 aluno, mas
tambem 0 conceito geral de for<;a que ele ja tinha sera modificado e
tornar-se-a mais inclusivo (i.,e., seu conceito de for<;a incluira agora
tambem for~as de curto alcance).

Ausubel sugere que a assimila<;ao ou ancoragem pro vavel mente
tem urn efeito facilitador na reten~ao. Para explicar como novas in-
forma<;6es recentemente assimiladas permanecem disponfveis durante
o perfodo de reten<;ao, ele admite que, durante urn perfodo de tempo
variavel, elas permanecem dissociaveis como entidades individuais:

Ou seja, 0 produto interacional A'a', durante urn certo perfodo de
tempo, e dissociavel em A' e a', favorecendo assim a reten~ao de a'.
No entanto, apesar de que a reten<;ao e favorecida pelo processo de
assimila~ao, 0 conhecimento assim adquirido esta ainda sujeito a in-
fluencia erosiva de uma tendencia reducionista da organizac;ao
cognitiva: e mais simples e economico reter apenas as ideias, concei-
tos e proposi<;6es mais gerais e estaveis do que as novas ideias assi-
miladas. Imediatamente ap6s a aprendizagem significativa, comec;a
um segundo estagio da assimila<;ao: a assimila(:ao obliteradora. As
novas informac;6es tornam-se espontanea e progressivamente menos
dissociaveis de suas ideias-ancora (subsun<;ores), ate que nao mais
estejam disponfveis, i.e., nao mais reproduzfveis como entidades in-
dividuais. Atinge-se, entao, urn grau de dissociabilidade nulo e A'a'
recluz-se simplesmente a A'. 0 esquecimento e, portanto, uma conti-
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nua~ao temporal do mesmo process~ de assi~ila~ao que facilita a
aprendizagem e a reten~ao de novas m!or~a<;oes.. . _ '.

Observe-se, no entanto, que a ocorrenCIa da asslmlla~ao ??hteIa-
dora como uma continua~ao natural da assimila<;ao nao sIgn~fl~a q~e
o subsunc;or volta a sua forma original. 0 resfduo da assIm~la~ao
obliteradora e A', 0 membro mais estavel do produto ,A'a', I.e.,. 0

subsun~or modificado. Outro aspe~t~ a s_erdestacado e que, o~v~a-
mente, descrever 0 processo de assIml~a<;aoem termos de uma umca
interac;ao A'a' e uma simplificac;ao, pars, em menor escala, um~ nova
informac;ao inter age tambem com outros subsun~ores e 0 glau de
assimilac;ao, em cada caso, depende da relevancia do subsunc;or.

Aprendizagem subordinada, superordenada e combinat6ria

o processo ate aqui enfatiz~do, s~gund<:.0 qual a nova in~orrr~a-
<;aoadquire significado por mero da mterac;ao com .subsun<;ores: Ie:
flete uma rela<;ao de subordina<;ao do novo matena~ em rela~ao a
estrutura cognitiva preexistente. A esse tipo de aprendlzagem da-se 0

nome de subordinada. ,
Por outro lado, a aprendizagem superordenada.e ~ ~ue. se da

quando um conceito ou proposi<;ao potencial~nen~~ slgmflca~lvo A,
mais geral e inclusivo do que ideias 0~1.conceltoS}a estabelecldos na
estrutura cognitiva ai' a

2
, a3, e adqm~ldo ~ partIr destes .e p~ss~ a

. ·la' los As l·de'l·asa a a sao ldentlflcadas como IllstanclasaSSlllli - . I' 2' 3' ..
mais especfficas de uma nova ideia s~p.erordenada A, defllll.d.apor
um novo conjunto de atributos essenCIalS que abrange os das tdela
subordinadas. .

A aprendizagem combinat6ria, por su~ vez, e a ~prendlzagem de
proposi<;6es e, em menor escala, de conc~ltos que nao ~u~rdam uma
rela<;aode subordina<;ao ou superordena<;ao com proposl<;oes ou con-
ceitos especfficos, e sim, com conteudo ~I?pl~, re~evante de .ulna
maneira geral, existente na estrutura cog.~ltlVa, IstO~, a nova p~op~-
sic;ao nao pode ser assimilada por outras)a estabelecldas ~a estlutu~a
cognitiva, nem e capaz de assimila-las. E como se.a n?va l~for~a<;a.o
fosse potencialmente significativa por. ser relacronavel ~ estlUtma
cognitiva como urn todo, de uma maneira bem geral, e n~o com as-
pectos especfficos dessa estrutura, como ocone na aprendlzagem su-
bordinada e mesmo na superordenada. .

Observe-se que esta categoriza<;ao de tipos de ~prendlzagem (s~-
bordinacla, superordenada e combinat6ria) e, ~bvlamente, c.o~patl-
vel com a anterior (representacional, de conceltos e propoSlclonal).
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Por exemplo, a aprendizagem de conceitos pode ser subordinada,
superordenada, ou em menor escala, combinatoria. A aprendizagem
de proposi<;6es pode, tambem, ser subordinada, superordenada ou
combinatoria.

de uma certa disciplina, na mente de urn indivfduo, e uma estrutura
hienlrquica na qual as ideias mais inclusivas e gerais estao no topo e,
progressivamente, incorporam proposi<;6es, conceitos e fatos menos
inclusivos e mais diferenciados.

A reconcilia<;ao integrativa, por sua vez, 60 principio segundo 0
qual a instru<;ao deve tamMm explorar rela<;6es entre ideias, apontar
similaridades e diferen<;as import antes e reconciliar discrepancias
reais ou aparentes.

Segundo Ausubel, esses dois principios program<iticos podem,
na pratica, ser implementados atraves do uso de organizadores prev~-
os adequados. Outra maneira de promover a diferencia<;ao progressl-
va e a reconcilia<;ao integrativa e atraves da utiliza<;ao de "mapas
conceituais" (Moreira e Buchweitz, 1993).

Diferencia~ao progressiva e reconcilia~ao integrativa

Como ja foi dito, quando urn novo conceito ou proposi<;ao e
aprendido por subordina<;ao, i.e, por urn processo de intera<;ao e anco-
ragem em urn conceito subsun<;or, este tambem se modifica. A ocor-
rencia desse processo uma ou mais vezes leva a diferenciar;ilo pro-
gressiva do conceito subsun<;or. Na verdade, este e urn processo qua-
se sempre presente na aprendizagem significativa subordinada.

Por outro lado, na aprendizagem superordenada (ou na
combinatoria), id6ias estabelecidas na estrutura cognitiva podem,
no curso de novas aprendizagens, ser reconhecidas como relaciona-
das. Assim, novas informa<;6es sao adquiridas e elementos existen-
t~s ~~ estrutura cognitiva podem reorganizar-se e adquirir novos
slgmflcados. Esta recombina<;ao de elementos previamente existen-
tes na estrutura cognitiva e referida por Ausubel como reconcilia-
r;:ilointegrativa.

Esses sao, portanto, dois processos relacionados que ocorrem
durante a aprendizagem significativa, 0 primeiro (diferencia<;ao pro-
gressiva), mais ligado a aprendizagem subordinada, e 0 segundo (re-
concilia<;ao integrativa), as aprendizagens superordenada e
combinatoria. No fundo, toda aprendizagem que resultar em reconci-
lia9~o integrativa resultara tamMm em diferencia<;ao progressiva
adlclOnal de conceitos e proposi<;6es, isto e, a reconcilia<;ao integrativa
e uma forma de diferencia<;ao progressiva da estrutura cognitiva que
ocorre na aprendizagem significativa.

Ausubel refere-se tamMm a diferencia<;ao progressiva e a recon-
cilia<;ao integrativa do ponto de vista instrucional:

A diferencia<;ao progressiva e vista como urn principio progra-
matico da materia de ensino, segundo 0 qual as ideias, conceitos,
proposi<;6es mais gerais e inclusivos do conteudo devem ser apresen-
tados no infcio da instru<;ao e, progressivamente, diferenciados em
termos de detalhe e especificidade. Ao propor isso, Ausubel baseia-
se em duas hipoteses (1978, p. 190): 1) e menos diffcil para seres
humanos captar aspectos diferenciados de urn todo mais inclusivo
p~eviam~nte aprendido, do que chegar ao todo a partir de suas partes
dlferenCladas previamente aprendidas; 2) a organiza<;ao do conteudo

Naturalmente, do ponto de vista ausubeliano, 0 primeiro e mais
importante fator cognitivo a ser considerado no processo instruciona}
e a estrutura cognitiva do aprendiz no momenta da aprendizagem. E
ela, tanto em termos de conteudo como de organiza<;ao, em uma certa
area de conhecimento, 0 principal fator influenciando a aprendiza-
gem significativa e a reten<;ao nessa area.

A estrutura cognitiva, no entanto, pode ser influenciada de duas
maneiras: 1) substantivamente, pela apresenta<;ao, ao aprendiz, de
conceitos e principios unificadores e inclusivos, com maior poder
explanat6rio e propriedades integradoras; 2)programaticamente, pelo
emprego de metodos adequados de apresenta<;ao do conteudo e utili-
za<;ao de principios programaticos apropriados na organiza<;ao
sequencial da materia de ensino.

Em termos de conteudo, segundo urn ponto de vista ausubeliano,
a primeira e usualmente diffcil tarefa e a identifica<;ao dos conceitos
basicos da materia de ensino e como eles estao estruturados. Vma vez
resolvido esse problema, aten<;ao pode ser dada a outros aspectos. De
acordo com palavras do proprio Ausubel (1978, p. 189):

"Vma vez que 0 problema organizacional substantivo (identifi-
ca<;aodos conceitos organizadores basicos de uma dad a discipli-
na) esta resolvido, a aten<;ao po de ser dirigida para os problemas
organizacionais program<iticos envolvidos na apresenta<;ao e or-
ganiza<;ao sequencial das unidades compo·nentes. Aqui,
hipotetiza-se, varios principios relativos a programa<;ao eficiente
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do contetido sao aplicaveis, independentemente da area de co-
nhecimento."

tomar providencias adequadas (por exemplo, usando organizadores,
ou "instru~6es-remedio"), se a mesma nao for adequada.

No fundo, tudo 0 que foi dito ate agora acerca do processo
instrucional segundo uma abordagem ausubeliana e, simples mente,
uma diferencias;ao da ideia central que caracteriza essa abordagem,
qual seja:

" ... 0 fator isolado mais importante que influencia a aprendiza-
gem e aquilo que 0 aluno ja sabe; descubra isso e ensine-o de
acordo" (Ausubel, 1968, 78, 80).

au seja, enfatizou-se a importancia da estrutura cognitiva preexis-
tente e a necessidade de identifica-la, de alguma forma, a fim de en-
sinar com base no que foi identificado. Em fun~ao disso, deixou-se
de fazer referencias especfficas a metodos instrucionais e tecnicas de
avalia~ao. Isso, no entanto, nao significa que eles nao sejam compo-
nentes importantes da programa~ao instrucional, apenas reflete a en-
fase que Ausubel coloca no papel da estrutura cognitiva preexistente
e na organiza~ao significativa da materia de ensino como preocupa-
s;6es principais no planejamento da instru~ao.

. as princfpios a que se refere Ausubel sao diferenciafiio progres-
Slva, reconciliafiio integrativa, organizafiio seqiiencial e consolida-
fao. Destes, os dois primeiros ja foram discutidos. Quanto a organi-
za~ao sequencial, Ausubel argumenta que a disponibilidade de idei-
as-ancora relevantes, para uso na aprendizagem significativa e na re-
ten~ao, pode, obviamente, ser maximizada se tirar-se partido das de-
pendencias sequenciais naturais existentes na disciplina e do fato de
que a compreensao de urn dado topico, frequentemente, pressup6e 0

entendimento previa de algum topico relacionado. Alem disso,
Ausubel argumenta tamMm que, insistindo na consolida~ao ou mes-
tria do que esta sendo estudado, antes que novos materiais sejam in-
troduzidos, assegura-se continua prontidao na materia de ensino e
sucesso na aprendizagem sequencialmente organizada.

. ~o que foi exposto, pode-se inferir que 0 papel do professor na
faclhta~ao da aprendizagem significativa envolve pelo menos quatro
tarefas fundamentais:
1. Identificar a estrutura conceitual e proposicional da materia de
~nsino.' isto e, identificar os conceitos e princfpios unificadores,
mcluslvoS, com maior poder explanatorio e propriedades inte-
g.radoras, e organ~za-los hierarquicamente de modo que, progres-
slvamente, abranJam os menos inclusivos ate chegar aos ex em-
plos e dados especfficos.
2. Identificar quais os subsun~ores (conceitos, proposi~6es, ideias
claras, precis as, estaveis) relevantes a aprendizagem do contetido a
ser ensinado, que 0 aluno deveria ter em sua estrutura cognitiva
para poder aprender significativamente este contetido.
3. Diagnosticar aquilo que 0 aluno ja sabe; determinar, dentre os
subsun~ores especificamente relevantes (previamente identificados
ao "mapear" e organizar a materia de ensino), quais os que estao
disponiveis na estrutura cognitiva do aluno.
4. Ensinar utilizando recursos e princfpios que facilitem a aquisi~ao
da ~strutura conceitual da materia de en sino de uma maneira signifi-
catlva. A tarefa do professor aqui e a de auxiliar 0 aluno a assimilar
a estrutura da materia de ensino e organizar sua propria estrutura
c?~nitiva nessa area de conhecimentos, P?r meio da aquisi~ao de sig-
mflcados claros, estaveis e transferiveis. E obvio que, para isso, deve
levar em conta nao so a estrutura conceitual da materia de ensino,
mas tamMm a estrutura cognitiva do aluno no inicio da instru~ao e

A teoria de Ausubel, como foi dito na introdu~ao, focaliza a apren-
dizagem cognitiva ou, mais especificamente, a aprendizagem signifi-
cativa. De uma maneira ainda mais especffica poder-se-ia dizer apren-
dizagem verbal significativa receptiva. Verbal, pOl"queAllsllbel con-
sidera a linguagem como importante facilitador da aprendizagem sig-
nificativa. A manipula~ao de conceitos e proposi~6es e allmentada
pelas propriedades representacionais das palavras. A lingllagem cla-
rifica os significados, tornando-os mais precis os e transferiveis. a
significado emerge quando e estabelecida uma rela~ao entre a entida-
de e 0 signa verbal que a representa. A linguagem tern, entao, urn
papel integral e operacional na teoria e nao meramente comunicativo.
Receptiva, porque, embora sem negar 0 valor da descoberta, Ausubel
argumenta que a aprendizagem significativa receptiva (i.e., por re-
cep~ao) e 0 mecanismo humano por excelencia, para adquirir e arma-
zenar a vasta quantidade de ideias e informa~6es de qualquer campo
de conhecimentos. Argumenta, tambem, que 0 ensino em sala de aula
e predominantemente organizado em termos de aprendizagem recep-
tiva e 0 ser que aprende nao precisa descobrir princfpios, conceitos e
proposi~6es, a fim de aprende-los e usa-Ios significativamente. Por
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outro lado, receptiva nao e sinonimo de passiva, pais 0 mecanismo da
aprendizagem significativa e, fundamentalmente, urn processo
cognitivo dinamico.

Cabe, finalmente, esclarecer uma das duvidas que talvez tenham
surgido ao longo da descri<;ao feita: a abordagem de Ausubel e dedu-
tiva au indutiva?

A primeira vista, principalmente levando em conta a diferencia-
<;aoprogressiva, pode-se supor que a teoria da assimila<;ao e coerente
com uma abordagem dedutiva a organiza<;ao e ao funcionamento
cognitivo. Entretanto, segundo Ausubel (1978, p. 139), esta suposi-
~ao e correta apenas em rela<;ao ao caso relativamente raro da apren-
dizagem subordinada derivativa (i.e., aquela em que 0 novo material
e entendido como urn exemplo especffico de urn conceito ja estabe-
lecido na estrutura cognitiva, au e apenas corroborante ou ilustrativo
de uma proposi<;ao geral previamente aprendida). No caso de apren-
dizagem subordinada correlativa (i.e., 0 novo material e aprendido
como uma extensao, elabora<;ao, modifica<;ao ou qualifica<;ao de con-
ceitos ou proposi<;oes previamente aprendidos), ou nas aprendizagens
superordenada e combinat6ria, e praticamente 6bvio que os novos
materiais nao guardam uma rela<;ao dedutiva com suas ideias-ancora
estabelecidas na estrutura cognitiva. Portanto, simples mente porque
a assimila<;ao nao e urn processo indutivo, nao se pode considera-Ia
de natureza necessariamente dedutiva, ou seja, a teoria de Ausubel
apresenta tanto aspectos indutivos como dedutivos, 0 que, alias, seria
de se esperar, pois, em termos de aprendizagem e solu<;ao de proble-
mas, e questionavel a existencia de abordagens puramente indutivas
au dedutivas.

Coerentemente com 0 objetivo deste capitulo, tentou-se dar ao
Jeitor uma visao geral da teoria de aprendizagem de David Ausubel e
suas implica<;oes para 0 ensino. Entretanto, na tentativa de resumir e
simplificar a teoria, podem tel' ocorrido omissoes e distor<;oes. Por
isso, reitera-se que, para urn melhor entendimento das proposi<;oes
ausubelianas, e indispensavel recorrer a bibliografia indicada.
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