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I . I I i a o D i J ^ A Q 

Estando a Educayao na base de todo proces 
so e mediante o desenvolviaento num sentido glooal o e q u i l f -
o r i o do Pais depende necessariaaiente do pianejamento coorde-
nado entre o processo de desenvolvimento e dos sistemas edu-
cacionais. Dal ser a eaucacao o processo p r i m o r d i a l visando 
o r i e n t a r o educando para um estado de maturidade que o capa-
c i t e a encontrar-se conscientemente com a realiaade, para ne 
l a atuar de maneira e f i c i e n t e e responsavel, a fim de que • 
possam ser atendidas necessidades e aspiragoes peesoais e co 
l e t i v a s . 

contexto escolar e no processo ensino-aprendizageia, cabe o r i 
entar o ensino para que a escoxa possa r e a ^ i z a r o que se pro 
poe, na incuiab&ncia de cooraenar as atividades pedagdgicas,' 
bem como, de aperfeigoar essa escoia no sentido constante, 
buscando melnor formar o educando, e de forma adequada, em f 
fungao de uma reaxidade c u l t u r a l e mesold uica. 

sd l i d a formagao p<- dagcSgica e f i i o s d f i c a para dar um sentido 
preciso, p o s i t i v o e consciente a agao educativa. Sua preocu-
pagao deve ser de .uma. constante atualizagao, evitando uma de 
fazagem entre escoia e comuniaade, levando sempre em conside 
racao as fungoes ie'cnicas, administrax.ivas e s o c i a i s . 

Ao Supervisor Escolar como int-egrante no 

Assim sendo, o supervisor deve possuir uma 



I I . D E S E K V O l T I M I l TO 

2. Supervisao Peaagdgica na Escoia de 29 Grau 

na Area secuna&na 

2.1. Pressupostos bc'sicos: 

2.1.1. Supervisao 6 integrante do Contex
to Escolar. 

A Supervisao s i g n i f i c a visao sobre to 
do o processo escolar, para que a Escoia possa alcanyar os o b j e t l 
vos da educacao e os o b j e t i y o s especffieos da p r d p r i a esuola,dai~ 
a at i v i d a d e do supervisor nao se d& isoiadamente, i m p l i c a bora r e -
racionaiaento humano, comunieagao e iideranga, para que haja i n t e -
ragao ladtua e contfnua, deyendo assim, ser integrante no contexto 
escolar. 

2.1.2. Supervisao d Iideranga democratica 

0 Supervisor Escolar a fim de exercer 
as fungoes de seu car^o tern que possuir una lideranga demoer£ti~ 
ca para m o d i f i c a r o panorama sombrio antes caracterizado, c r i a n -
do um ambiente de compreensao, iiber d a d e , respeito e c r i a t i v i d a -
de, f a c i l i t a n d o assim, o seu trabaiho de supervisao, u t i l i z a n d o 
novas tdcnicas que engageia os professores numa forma dxnamica de 
ag i r e de pensar. E gara que i s t o seja r e a l d necessario- que o ' 
processo de supervisao seja fundamentado na e s t r u t u r a das relagoe 
bumanas. onde o supervisor revela-se numa a t i t u d e democrdtica que 
vise a melnoria no processo ensino-aprendiza^em. 

2.1.3. Supervisao d essenciaimente agao pre -
ventiva. 
A supervisao escolar em qualquer caso, 

deve apresentar carater preventivo pxocurando oferecer caminnos 
e m^todos de anula ocorrencias de equfvocos e distorgoes, desper-
tando a reflexao prdpria-de cada professor a uma a t i t u d e de cres-
cimento e a a t o c i f t i c a da parte de cada um. 

2.1.4. Supervisao d agao experimental,configu-
ra.no.mdia&o c i e n t f i i c o . 

rvi^aa 
deve t e r atividaaes consi-

deradas numa visao exgerx^Mtal, onde\6aracterize sua f i e x i b i l i -
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dade e abertura a inovayao, valorizando a c r i a t i v i d a d e . E 
para i s t o 4 necessario que sempre esteja em questionamen-
tos, procurando assim, renovar sua metodologia. A supervi
sao deve ser estruturada reflexivamente e com base em con-
t r o l e do funcioaamento do processo ensino-aprendizagem, pa 
ra que os resultaaos oferegam sugestoes de reajustamento 1 

constants do mesmo, a f i m de torna—-lo mais ajustado e e f i -
ciente. 0 taabalho do supervisor 4 poartanto, um trawalho ' 
de renovagao e nao de conservagao; por isso nao podemos co-
l o c a r como se estivesse concluido. 

2.1.5. Supervisao 4 apoio h. agao docente. 

A supervisao pcdagdgica vive em fun-
gao da melhoria do processo ensino-aprendizagem, procuran
do estender esta melhoria, atravds do professor.o p r i n c f -
pio 4 de que quanto meinor t r a b a l h a r o professor melhores 
serao pes resuitados do ensino. Assim a supervisao escolar 
v i s a melnorar a atuagao uo professor para melhorar o produ-
to do ensino-aprendizagem, que v a i r e f i t . t i r - s e diretatuente 
no comportamento do educando. Assim sendoo supervisor nao 
deve desatender ao p r i n c f p i o de acompannamento e controle 
das a t i v i d a d e p r e v i s t a s , mas deve ser um reforgo que con-
t r i b u a aos docentes a atingirem o seu o b j e t i v o e do oensino 

2.2. ; .2. MEIODOLQGIA 

2. 2.2.1. Anaiise aa E s t r u t u r a e ifuncionamento 

A Supervisao pedagd^ica em jsscolas 
de 22 urau fun^iona como uma e s t r u t u r a necessdria a adapta-
gao e renovagao. 

A sonaagem a pesquisa, a observagao 
e o estudo sistematico de tudo quanto e x i s t e na escoia,ca-
r a c t e r i z a o mercado ce trabaiho e outras fontes u t i i i z a d a s 
numa pesquisa escolar. 

A observagao 4 um instrumento v a l i o -
so quando esta 4 f e i t a diretamente 4 ameihor forma de com-
preender mecanismos e c a r a c t e r i z a r situagoes. U supervisor 
deve acompanhar todos os mo^imentos da escoia, pois 4 um 
recurso fundamental ao supervisor, uma vez que a tomada de 
consciSncia de como reaimente est& se desenvolvendo o ensi* 
no s<5 pode se e f e t i v a r por meio da constatagao do que se (J 
passa com reiagao a diregao, aos professores, aos educan -
dos e aos demais implicados no processo ensino-aprendiza
gem. A observagao do supervisor deve i n c i d i r , assim, sobre 
todas as atividac.es e todos os setores da escoia que tenhaa 
i n f l u e z i c i a d i r e t a ou m d i r e t a sobre o processo e d u c a t i v e 

Outras das preocupagoes do supervi
sor 4 de estudar os Ourrfculos i a s diversas h a b i l i t a g o e s , 
conhecer a legislagao que^jsaoi^amenta o ensino do 22 grau, 
nanusear instrumentos **'|p̂ P.?a«̂ iyt.agao sobre atividades ' 
tdcnicas de grau m e d j j f i ^ estudos^ertencentes a' esse curso. ft ;.. ti / # 
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fisse processo sxsteiaa'tico em escoxa de 29 
grau exxge experiencia a n t e r i o r em reiagao ao ambiente es
colar e com a t a r e f a su^ervxsora. 

2.d.2. JSstabelecimentos de p r i o r i d a d e s . 
0 o b j e t i v o da Supervxsao Pedagdgica 4 a-

bran 6ente e se expande progressivamente exigindo a tdcnica 
e a agio. 2 necess£rxo se t e r um p e r f i l da sxtuagao t a l • 
qual e i a se apresenta, estabeiecendo assim um p a r a l e l o en-
t r e a sxtuagao o que se aeeeja alcanyar, para entao obede-
cendo o p r i n c f p i o ae p r i o r i d a d e . 

Para muxtas escoxas como e o caso das Es-
coias Tdcnicas Federais, estao p r e v i s t a s em regimentos, as 
fungoes basicas da supervisao e a t r i b u i g a o de seu coordena-
dor que deve ser levado em considerayao a natureza destas 
publicayoes e a agao daaa como um todo. Sendo a supervisao 
um processo que se desenvolve no tempo com as condigoes e 
pecuiiariciaues que Ines permitenu mudar. 

0 bom senso indicaoque nao se pode implan 
t a r um ;.ervigo ae ^uperyxaao que cubra toda gama de a t i i z i d a 
des previstas^para esta especialidade. Nao se t r a t a de uma 
simples decisao de ^abinete. £ necess&ria a conquista e a 
adesao de pessoas, e xsto 4 um processo gradativo que nao 
se a p l i c a , se vive a experiencia. 

2.2o. Lideranya d i v e r s i f i c a d a . 

A t a r e f a do supervisor em quaiquer campo 
de agao dentro de uma estrutufca escolar dd margens a muitas 
h a b i l i t a g o e s profissxonaxs i e x t a s diretamente ao Corpo Docer 
te. para isso h& a necessxdade de uma dinSmica organizacio-
nal que permite a agao d i r e t a ou i n d i r e t a i 

A liaeranga do supervxsor junto ao profes 
sor 4 incontestavex e d x v e r s i f i c a d a numa agao mais peraanen 
te e abran^ente. 

Asp^ctos que poaem ser aventados para j u s 
t x f i c a r este posicionamento; 

ajWdmero de professores que constituem as 
escoxas de 22 giau 4 em mddia elevaaa. Em contrapartida sao 
poucos os especiaxistas que atuam nos cSrgaos tecnicos, impost 
s i b i l i t a n d o um atendxmento sistematico e i n d i v i d u a l . . 

b) A formagao p r o f i s s i o n a l do supervisor • 
nao permite um connecimento dos p r i n c f k i o s e da e s t r u t u r a ' 
das diversas aiatdrias ae ensino que compoe o c u r r i c u l o das 
h a b i l i t a y o e s . Devendo assim, o supervisor formar uma equipe 
de professores que venham assessorar nas dxversas dreas a 
fim de tomar as decisoes do curj^U^-lo -programajs e organiza-
Qoes. / y ^ W X 

c) 0 en^yT^Uuento de r i a i o r nilmero de profes
sores no processo. de s u j w v i sao „f az com que c/envolvxmento 
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seja raaior e mais espontaneo. 
f ) A partici ±;agao de professores na t a r e f a de su

pervisao p o s s i b i l i t - a raelhor compreensao dos trabalhos de -
senvolvidos era sala de aula para que a agao nao seja s d i t e -
d r i c a muitas vezes f o r a da reaiidade. 

AS diversas maneiras de l i d e r a r pode ser de * 
formas v a r i a v e i s . Um dos pontos mais importantes d a estru-
turagao do corpo aocente da escoia de 2^ grau vinculados a 
cuesos e &reas de estudos, sendo que cada um desses grupos 
possua um coordenador , tornando-se um elemento m u l t i p l i c a -
dor da Agao Supervisora, e que esse elemento possua experi-
encias, maturidade, seguranga, compreensao e seja confiante 
do grupo, dai ser importante a interacao do supervisor, ele 
precisa do grupo, nas suas decisoes. 

2.2.4. Agao atravds de Projeto. 
Os caminhee e as opgoes em supervisao 

para medir a extensao de suas aiavidades sao m i l l t i p l a s so~ 
breuudo para u t i l i z a g a o de uma supervisao c i e n t f f i c a , demo-
er&tica e ao mesmo tempo c n a t i v a . Ha" por isso necessidade 
de valorizagao do mdtodo e controie semfavorecer a r o t i n a 
nem sufocar as ide i a s f u t u r a s . 

Propomos a seguir um posicionamento 
experimental dentro das condigoes em que atuamos, cuja agac 
seja atravds de projeto^que d "urn empreendimento dnico e 
nao r e p e t i t i v o de duragao determinada, formalmente organa-
zado, e que congrega e a p l i c a recursos, visando o cumi>rimer 
to de o b j e t i v o s prd-estabeleeidos? 

0 supervisor atende atravds de p r o j e -
tos permitindo uma agio d i v e r s i f i c a d a em que esse pr o j e t o 
atende probiemas d i i e r e n t e s . De acordo com os resultauos e 
sua e f i e i S n e i a serao ampliados a outros gicupos. 

- A duragao ao p r o j e t o depende da solu-
gao dos probiemas e sua continuiaade da delimitagao de no-
vos proDiemas ^ a r t i n d o Cos resultados obtidos. 

Outros p r o j e t o s que aependem do proiile 
ma terao uma maior auragao, como o caso do "Proje-o de Im-
plementagao, acompannaiuento e controie das atividades dos 
coordenaaores de cursos e £rea. 

2.2.5. Articulagao com outros Orgaos da 
Escoia 
A Escoia d e s t r u t u r a s o c i a l que en-

volve drgaos e pessoas em interagao cujo o b j e t i v o de todos 
que envolve o ambiente escoxar d o memsmo, para que haja • 
sucesso constante ao trabaiho. Para isso d necessario s a i r 
do Meu" para a d e r i r ao ; f f ^ V ^ , r q u e somos parte de um gru
po de agao conjugada,y ̂ pendendo-M^a agao e da qualidade de 
execugao. / t v \ 

I No p^fffcessosepsino-aprendizagem o su
perv i s o r d a pessoa iq$ie deve^esca'Jikserida no contexto glo
bal da escoiae, sua Vi^ua$a6**deve i/ender as metas e o b j e t ^ J 
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direcionando a agao escolar no seu todo, bem como, o Servi-
go de Orxentagao Educacional embora a t a r e f a do orientador 
d junro ao educando, enquanto que a agao supervisora se faz 
junto ao professor, pordm com um o b j e t i v o comum. 

Aparece no contexto a f i g u r a a d m i n i s t r a t e 
va que em muitos casos sao ps executores das d i r e t r i z e s arrx-
entadas pela Supervxsao e Orxentagao sem que haja uma sepa-
ragao, todaaativxdade 6 vaxorxzada e h& uma integragao per-
manente entre o planejamento, controie e execugao. 

r a r a f a c i i i t a r a delimitagao de a x r e t r i z e s 
curricula.res, na escoia de 2^ grau aparece um drgao f a c i l i -
&ador "feed-back H do ensino oferecxdo, Servigo de Integragao 
Escola-Empresa. A commnidaae empresarial rauito se envolve ' 
na p r o f i s s i o n a l i z a g a o que a escoia oferece, e, esse traba -
lho d de interesse da Supervxsao Pedagd^ica. 

Para que a integragao para com os dxversos 
drgaos da escoia se faga, d necess&rio que a supervisao se 
j a receptiva aos valores mais exevaaos da educagao, aos • 
quais os seus estarao ajustauos. ttste 6 um processo funda
mental que caracterxza uma supervisao democratica e compre-
ensiva, assumindo o veraadeiro papal na promogao do o u t r o , 

2.3. Tecnoxogxa Especffica 

2.3.1. No PlaneJamento 

2.3.1.1. u Piano de Supervisao. 

U Piano para supervisao pode ser u t i l i -
zada em quaiquer situagao, o importante d o que se preten-
de desenvolver, d o que se possa tornar observdvel. 

0 Piano de Agao sd deve ser exaborado a-
pds a verxfxcagao das priorxaaaes e o meio em que a Escoxa 
estd i n s e r i d a . 

Esse piano d um documento de r e a l impor-
tancia da supervxsao direcionando toda agao supervisora,cu-
j o trabaiho d desenvolvido obedecendo ao r o t e i r o : 

a. ipe van tarn en to das priorxdades regionais 
com baseg principalmente, nas a v a l i a -
goes do ano a n t e r i o r . 

b. Planejamento das atividades administra 
t i v a s 

c. Planejamento das atividades c o n s t r u t i -
vas 

d. Planejamento das atividades c r i a t i v a s 
e. Organizagao de cursos regionais de a-

tualizacao_e de especializagao 
[e p a l e s t r a s e outras a t i -

ts diversas escolas da 



g. Organizagao ae trabaiho de fornecimento de 
inforiaagoes b i b l i o g r d f i c a s para superviiso-
res e professores das diversas Unidades Es-
eoiares 

h. Piano ae V i s i t a s as uniaades escolares. 
Como todo piano, o da supervisao nao e um 

documento i n f i e x i v e l e r f g i a o . Ele d um documento base que de 
ve pautar a um caminho a ser p e r c o r r i d o , tendo sentido p r a t i -
co de f a c i l i t a d o r da t a r e f a supervisora. 

2.3.1.2. 0 Ensino por Objetivos 

Moaernamente, a Escoia de 22 grau da area 
secundaria tern necessiaaae de es t r u t u r a r - s e partindo da Andli 
seocupacional das sua aiversas n a b i l i t a g o e s , tendo em v i s t a 
a adequagao entre a formagao do educador e as atividades que 
desempenham futuramente. Excetuando os louv&veis e d t e i s es-
tudos do SEKAI, pouco existe em face a relaidade b r a s i i e i r a - i r 

Desta forma nao d t a r e f a f d c i l para a es
coia delinear exatamente a preparagao de seu formando em n f -
ve i 8 p r o f i s s i o n a i s . Para alcangar um bom produto necessario 
se faz a v a l i a r o comportaruento f i n a $ ao aluno de cada h a b i l i -
tagao. Cabe a escoia portanto, o seu aesempenho na elaboragao 
de seus o b j e t i v o s eomportamentais, no interrelacionamento v i -
sando a formagao i n t e g r a l do aluno. 0 processo serd de f a e i l 
aceitagao quando promovido para um melhor desenvolvimento do 
ensino-aprendizagem o que deve ser eiaborado pensando nos ' 
p r i n c i p a i s agentes -professor e aluno, sobre o que desejam a l -
cangar. 

2.3»2. iio Acompanhamento 
2.3.2.1. Atividades Especfficas. 

Entre as a t i v i d a d e de acompanhamento 
mm 

-selegao de o b j e t i v o s adequados para melhor 
desenvolver as atividades de agao supervi
sora: 

podemos c i t a r ; 

-acompanhamento sistemdtico das atividades 
para cne^ar as metas propostas; 

-presanga do supervisor nas atividades a se-
rem desenvolvidas; 

-dinamizagao na resolugao de suas d i f i c u l d a -
des, necessitando para isso que o supervi-
sor^promova e v a l o r i z e o professor na exe
cugao desseus trabaihos. 
No jto^^^ftneflfce^o^devem ser considerados a i n 

da, e n t r e v i s t a s indyfjjciuais, redn^oes de grupos, r e i a t d r i o s 
de tarefas desenvol/^fcias, majiuseipte dos p i i a o e de Esnsino, 

4 \ 
8 i 5 



estudos de r e g i s t r o s escolares, anaiises de reeursos didd-
t i c o s e tantas outras. 

2.$.2.2. A Observ&ga* 

Como saoemos a observagao 4 uma das 
atividades enure as demais da supervisao e uesta forma po-
demos d i z e r que; supei -visionar 4 tambem observar e obser -
var 4 o act© de aprender coisas e acontecitaentos, comgortaj 
mentos e a t r i b u t o s pessoais, e concretas i n t e r - r e l a g o e s nac 
4 apenas ver e o u v i r ; 4 seguir atentamente o CUEEO dos i e -
n&menos, seleciona o que se torna mais importante e s i g n i 
f i c a t i v e a p a r t i r de intengoes espeefficas. 

Atraves da observagao sistematica pei 
cebe-se a dinamica da escoia e os vomportamentos nela de -
monstrados. 

Uma das at n b u i g o e s do supervisor 4 6 
seu envolvimento eo todas as atividades do processo ensino-
aprendizagem. A observagao 4 f e i t a tendo em v i s t a melhorar 
a r e n t a b i l i d a ^ e da agao peda^<5^ica-r 

Como tdenica d i d d t i c a naverd mais ' 
compreensao que p o s s i b i l i t a ao supervisor conhecer o profes 
sor na sua situagao de ensino, e como tdenica de i n v e s t i g a 
gao, r i c a principalmente pela peculiaridade da apreensao * 
dos acontecimentos em sua espontaneidade. 

A observagao deve ser f e i t a com na-
tura l i d a d e peio supervisor, para que seja recebida da mes-
ma forma pelo professor. Quanoo o professor percebe a pre-
senga do supervisor quer seja em saia de aula ou em outras 
localidades com cunho de ajuda na sua ativ i d a d e p r o f i s s i o -
n a l , naverd assim nao s<5 uma aceitagao, como tambdm s o l i d 
tagao de uma nova presenga. 

Segundo experientes o professor sen-
te-se valorizado, mais encorajado e estimulado com a presen 
ga do supervisor, o que p o s s i b i l i t a maior e melhor desempe-
nho de suas atividades e^ mais, hd uma reciprocidade entre 
eles, quando da observagao. 

Para que a observagao alcance os oe-r 
j e t i v o s deve-se r e g i s t r a r de forma sistemdtica, imediata • 
quanto possfvel para que o supervisor u t i l i z e a fom de f o r -
necer aos integrantes do sistema educacional, constante 
"Feed-Back? sempre tenaendo a uma melhoria. 

2.3-3. No Controie e Aaaliagao 

2.3.3.1. Mecanismo 

Nds que atuamos na drea educacional, 
sentimos a necessidade e importancia de um planejamento bem 
desenvolvido, digo, Dem dimensienado, levando em considera 
ragao p controie e avaliagao . parece que nos dias de hoje 
hd uma verdadeira " c r i s e " de co n t r o i e , dando atd'uma conota-. 



gao negativa a p a x a v r a , passando a ser considerada ueda-
^OGicaxaente indesejavel. 

No processo de aipervisao o Uontrole e a 
avaiiagao estao concomitantemente ligados e uma, sd pode 

^jper r e a l i z a com a coneorrencia da o u t r a . 
£ impossfvel a v a l i a r o que nao se contro -

l o u , para nao c a i r no r i s c o de formar i d e i a s i l u s d r i a s de 
um result-ado, 

A avaiiagao constante, a abertura a e r o t i 
ca c o n s t r u t i v a , a refiexao permanente, devem ser a raeta 
de quern atua em supervisao. 

£ oreciso portanto, estabelecer um esque-
ma de controie das ativiaades desenvolvidas para determi-
nar uma me1nor availagao. 

f a r a o controie de avaiiagao destacamos os 
mecanismos, o dimensionamento ae c r i t e r i o s de observagao 
das atividaaes docentes, f i c n a s ae observagao de nabio.ida 
des, analise -e dados do rendimento escolar, tabulagao 1 

dos questionalIOS e e n t r e v i s t a s , assmduidade as reunioes, 
pontualiaade na entrega ae t a r e f a s , etc. isso sao manei-
ras de c o n t r o i a r e o b j e t i v a r a avaiiagao. 

u que i a z parte ao objeto da supervisao d 
o interesse, a prontidao, o entusiasmo, honestidade ae o-
pinioes, o qual d u i f i e i l se medir. 

2.3.3.2. C r i t d r i o s 
A aefinigao c l a r a de c r i t d n o s 

d fundamental na avaiiagao, principaimente quando a a v a l i 
agao envoive uma comolexidabe de ayoes e numerosas pesso
as. no processo reclproco muitos sao os avaxiadores e i n i i 
meros os avaiiados.Portanto, d necessario que numa a v a l i a 
gao seja estabelecido padroes para que possamos d i f e r e n c i 
ar os envolvimentos pessoais e os pareceres £ttbjeiivos. 

Us c r i t d r i o s podem ser especf-
f i c o s ou gerais. Um c n t d n o e s p e c i i i c o e aquele qu e se 
refere a tarefas prdprias de um p r o j e t o ou uesempenno de 
um professor em ieterminada situagao. Os gerais sao aque-
l e s que poaem ser apiicados numa aiversiaade de ocasioes 
^•ara pessoas u i f e r e n t e s . 

2.4. Atividades Tfpicas aas Habilitagoeg 

A agao da supervisao na escoia 
de,29 grau da Area secundaria cracteriza-se como um todo 
pois jul 0amos que, o que f o r m a t d e n i c o de n f v e i mddio'd 
o somatdrio da hducagao -^^fa^cts^a Formagao Especial. 0 
supervisor deve est£ e n ^ i v i a o no^JcVrrfcuIo das duas par
tes que compoem garari^ifhdo a u n i u a c M aa formagao do aluno 

[ * A<& diseip|inas que compoem a edu 
cagao gerai deve adeqb^r o s ^ j i s t U t f o l ao curso a que esta 

M ligado. Vfc * */ / 
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& fundamental para a supervisao: a deter-
ruinagao de o b j e t i v o s comuns dos componaates..curriculares, sen4 
do taabem importante a configuracao da metodolosia adequada a 
natureza das h a b i l i t a g o e s . Dai" o supervisor se preparar para 
connecer a e s t r u t u r a de cada h a b i l i i a g a o . ofereeida pela escoia 
para a n a i i s a r as atividaaes de cada uma. 

A supervisao por sua xez deve propor medi-
das d i f e r e n t e s para a melhoria e r e n t a b i l i u a a e do ensino, l e -
vando em conta a tecnologia e s p e c i f i c a que envolve as d i s c i p l i 
has' de cada n a b i l i t a g a o e a forma de como o professor respons 
b i l i z a r a pro elas. 

Tendo em v i s t a a educajao como um todo e a 
formagao i n t e g r a l do educando a atengao ao supervisor 6 i n d i s -
pensavel. 

3. SUPERVISAO E SISTEMA PEDAGOGICO 

Partindo da ideUa de que a fungao do super
v i s o r e* a de ar t i c u l a g a o e manipulag^o^do sistema de ensino-a 
prendizagem, 4 preciso e x p l i c i t a r a i u z de um eonfronto entre 
as aspiragoes nacionais e o re a l papel do supervisor que exige 
um qaastionamento f r e n t e a estas aspiragoes. A responsabilida-
de^do supervisou aumentou a p a r t i r da L e i 56y2/7l e o campo de 
agao alargou-se devido a f i e x i b i l i u a d e na constituigao de cur-
r f e u l o e nos o b j e t i v o s espeefficos da parte de Formagao Especi 
al-r 

Encaranuo "Formagao" como conjunto de meto-
dos e tdcnicas que visam preparar os in d i v l d u o s para exercerem 
qualquer atividade nesse sentido "formagao" 4 d i f e r e n t e de "en 
sino"ou_de mformagao. Na peda^ocia, "formagao" esta l i g a d a a 
"educagao", com cnceitos i d e n t i c o s , e consiste na aquisigao de 
comportamentos espeefficos ae uma esfera em p r i n c i p i o , de a t i 
vidade po.rticuj.ar. 0 conceito moaernos ae formagao 4 c a r a c t e r i 
zado por jae* todos inovadores, uiscussoes em crupo, pensamento 
er f t i c o - r e f l e x i v e 

tm termos ae aspiragoes nacionais, segundo 
a i»ei, o papel do supervisor, quanto a me'todos e tecnologias e 
p e e f f i c a s , nao pode ser um supervisor passivo, conformado.E pre 
ciso repensar o problema da interpenetragao da t e o r i a e da pra" 
tica,^especificamente com d i s c i p l i n a s p r o f i s s i o n a i i z a n t e s e na 
reiagao aluno-prof est or. 

0 supervisor 4 um a r t i c u i a d o r e manipulador 
de sistemas e na fase i n i c i a j sua arma 4 o instrumental te d r i c o 
que impulsiona as p r d t i c a s , 

Para melhor entendimento vejamos aigumas no 
goes. A nogao aoran 0ente de sistema "como conjunto de elemento 
relacionados entre s i e narmonicamente conjugaaos".Que natureza 
teriam esses eiemntos?wual o ear&ter p r i n c i p a l de sua a r t i c u l a 
gao? Seriaia conceitos ou entidades?Na nipdtese de serem entida-
des, o s i g n i f i c a d o ae ter^^2jr??*^ma, o s c i l a r i a ante a a l t e r n a t i 

ser o sistema or 

http://po.rticuj.ar
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J ? 
Sendo uma escoia, seriam tanta entidades como 

conceitos. Na agao ae supervisiamar importa o conceito do sis{-
ma , a respeito de "eaucagao", do que d "ensinar" ou"aprender 
na medida em que a agaodo supervisor estd comprometida com a 
necessidade de impedir que o sistema se transforme em "e s t r u 
tura moEta". 

iemos que peasar o sitema como..um "conjunto de 
proposigoes e i e n t l f i c a s ou l i l o d o f i c a que constatuem um todo 
org&nieo considerado em sua eoerencia i n t r f n s e c a " . 

ttsta definigao remete a necessidae de conside-r 
r a r a t e o r i a , uma vez que a definigao dd o sistema como a r t i -
culagao de t e o r i a s num todo. 

Ao se faa-ar em "conjunto", logicamente fala-se 
em "elementos" em"reia yao" entre estes. Reiagao que importa 
em "arranjo", em estruturagoes, como resultado ao arr a n j o . 
Interessa partieularmente o dominio da estruturagao, i n s t a n t e 
que e da promog'ao e das especificagoes funcional dos exene-n*-
tos na t o t a l i d a d e uo sistema, por parte do supervisor. 

Falar-se em supervisao, di^o em estruturagao, 
impoem-se f a i a r de uma p r d t i c a e de uma at i v i a a d e constifcuin-
te de natureza t e d r i c a , que v a i impulsionar as agoes concre-
tas, ±.ara a o r a t i c a ao supervisor em lelagao ao process e n s i 
no-aprendizagem. 

"Teoria d v i s t a em seu aspecto essencial de 
construgao i n t e i e c t u a i tendente a u n i f i c a r o maior ndmeropos-
s i v e l de fenOmenos obsrevdveis em um conjunto coereaie, coman-
dado por um p r i n c f p i o 0 e r a l e x p l i c a t i v e Sendo este p r i n c l p i o 
no caso da formagao especial, formuiado assim: Aprender d au
to - re a l i z a r , afirmar-se indiviuuaimente e a g i r produtivamente 
no futuro.Us f a t o s obsersaveis se referem a metodoio^ia, a 
tdcnicas especfficas, as atividades t f p i c a s , aos o b j e t i v o s de 
f i n i d o s , ao comportamonto do profesor e ao aluno. 

A quest'ao ae n^agao entre t e o r i a e p r d t i c a 
nao d de uma reiagao simples, r r ' t i c a e t e o r i a se integram, 
mutuamente. 

£ importante aanter da t e o r i a sua fung'ao ma-
nipuladora e operaeional; no i n f e i o d com exa que o supervi
sor vai atuar na dinamizagao da e s t r u t u r a educacional. fi i s t o 
come;a a ser v i a v e l aesde o pianejauento t,eral do sistema en 
sino-aprendiza^em. planejaxaento e supervisao sao caisas i n d i s 
sociaveis. 

u objeto do pxaneja.aento da agao pedagd^ica, 
como a de qualquerragao^,constitui-se na preparagao, d e f i n i 
gao e conuuta das agoes, com v i s t a s a sua i i n a i i d a a e . 

Definxr pianejamento, importa na escolfaa de 
meios de agao e em sua consequente organizagao em face das * 
situagoes concretas. i m p l i c a na^ e^£oS4;a do tdcnicas e mdtodo;; 
pedagdgicos adequados ao prpcjjes'so da&^goes. 

0 sistema j^dagdgico eSvyxve o supervxsor dee. 
de seu nascimento, suas fUndoes^nascem momento da e s t r u t u 
ragao para desevolverem-s* ̂ .erfe., ta^.ent|'durante todo o pro
cesso. Sua visao maior do \p|b.j6j.&o*J6' emi^itemente d i r e t i v a , 
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exigindo de seus agentes um embasamento t e d r i c o exato, alem 
de um "bom domiriio da metodolegia , da teanologla educacional 
e de uma v i v e n e i a r i c a dos probiemas pedagogicos, porque dig* 
so depende a e f i c i e n c i a de seus procedimentos. 

Esta d i r e t i v i d a d e v a i arapliar-se, p r i n c i p a l -
mente ao planejamento no campo e s p e c i f i c o ao c u r r i c u l o de » 
c u j a elahoragao deve p a r t i c i p a r ativamente, uma vez que este 
nao pode mais ser v i s t o como um elenco de d i s c i p l i n a s auto-
nomas, entre s i , mas como uma complex!dade de relagoes. S* 
dentro dessa complexidade que a agao do supervisor se f i r m a 
em metodos adequados, As implicagoes metodoldgicas e tecno-
l o g i c a s constituem o ponto nevra'igico dessa estruturagao e 
a f i g u r a do supervisor sobressai como elemento fundamental, 
principalmente na parte do do planejamento das a t i v i d a d e s * 
c u r r i c u l a r e s destinadas a integragao das d i s c i p l i n a s entre 
s i . E c o n s t i t u i ponto fundamental a i n t e r - r e l a g a o do ITucleo 
Comum e da parte de Formagao Espe c i a l . A posigao, a jungao 
e a temporalidade das d i s c i p l i n a especializadas estarao com-
prometidas com a posigao, a fungao e a temporalidade das disf-
p l i n a s no nucleo comum, o que i m p l i c a em tecer relagoes r£-
gidas, c o n e retizaveis atraves de metodos, tecnicas e de a t i 
vidades comuns, visando tambem o b j e t i v o s comuns. 

3.1. Implicagoes Metodolegjcas.'e Tecnolegicas 

Pela l e i de ensino os t r e s o b j e t i v o s destaca* 
dos para o caso das h a b i l i t a g o e s p r o f i s s i o n a i s , constituem 
uma especie de resume de algo como: " s i t u a r o aluno no espa-
go e no tempo, preparando-o para as necessarias projegoes ere 
areas crescentes, e no f u t u r o , mediante estudos e experien 
c i a s sobre o e spa go f i s i c o , recursos n a t u r a l s , relagoes quaijj-
t i t a t i v a s , propriedade de materia e sua transformagao, o r i -
gem, reiagao e evolugao dos seres v i v o s , reiagao anteceden-
t e e consequente causa-efeito, relagoes q u a l i t a t i v a s , a r t e 
e c u l t u r a " . 

A a t i v i d a d e p r o d u t i v a , esta caracterisada, no 
Parecer 45/71, pela " p e r i c i a no uso de instrumentos de t r a -
balho, dominio da tecnologia e das tecnicas e aplicagoes de 
p r a t i c a s relacionadas com a propriagao de eustos/beneficios'J 

As palavras "Tecnica" e Tecnologia" sao teE 
mos p r i n c i p a l s para discmssao sobre o que seja educar para 
a a t i v i d a d e p r o d u t i v a . 

A d e f i n i g a o ^ d g ^ g f f l ^ l o g i a com©£M6al'ega6.'-d© 
tfceonloadespecffioaa^itebp^^ a\|stengao de um r e s u l t a d o ^ 
Pa r t i n d o d i s t o e no dizeJNfeos que terr^ estudado o assunto, a 
te c n o l o g i a s e r i a tao a n l ^ a qurtrfito o |j|abalh.o humano; tem-
se exprimido de v a r i a s j W m a s ^ ^ s d e |>/?gesto, a fala/, o de-

\k J J — ^ — - = £ T 



serine- ou e s c r i t a ate chegar a uma posigao, em que a h i s t o r i a 
e a descrigao de te'enicas cedeu passo a explicagoes me'todicas 
do t r a b a i h o , sua conseguencias e razoes. Bo ponto de v i s t a i n 
d u s t r i a l j a nao se t r a t a v a mais de cmnsiderar a maquina somen-
t e em seu sentido g e r a l de,lmecanismos f i s i c o a r t i f i c i a l f i n a -
l i s s o " ; tecnologicamente a maquina se t r a n s f ormaria em um ele 
mento a b s t r a t o , i s o l a d o , e nao no elemento de um conjunto. 

No ponto de v i s t a h i s t o r i e s a t u a l , t r a n s c r e -
vemos aqui o Parecer 45/71 do °onselho Federal de Educagao, ft 
quanto as h a b i l i t a g o e s p r o f i s s i o n a i s : 

(...) De outra p a r t e , "a dispersao rapida e 
progressiva das cien c i a s " clama cada vez mais a l t o pela "necesl* 
sidade de elaborar a sua sintese e de conservar no homem f a c u l 
dades de contemplagao e admiragao que conduzem a sabedoria(... 
Alem disso e preciso nao esquecer o papel p o s i t i v o da da t e c n i 
ca e do trabaiho na educagao, em seu sentido mais vasto (...) 
o trabaiho ao mesmo tempo que d i s c i p l i n a os h a b i t o s , desenvol-
ve o gosto da pesquisa e da invengao, o acolhimento do r i s c o 
prudente, a audacia nas empresas, a i n i c i t i v a generosa e o senj-
t i d o de responsabilidade (...)Debrugado sobre a materia que ' 
Ihe r e s i s t e , o trabal&ador imprime-lhe seu cunho , enquanto pa 
r a se a d q u i r i r tenacidade e e s p i r i t o de invengao, a u t e n t i c a s 
conquistas para a educagao, no seu sentido mais completo de 1 

formagao i n t e g r a l - d o jovem. 
0 ensino tecnico no B r a s i l , tern seguido uma 

forma pedagdgica que se resolve na consideragao da tecnica co
mo "algo autonomo sem reiagao i n s t i t u c i o n a l com as d i s c i p l i n a s 
do nucleo comum'.1 Uma preparagao tecnica, processando-se parce-
ladamente a uma educagao g e r a l , mas sem t e r com esta uma l i g a -
gao e s t r u t u r a l . 

Tal ligagao i m p l i c a na conjugagao de e s f o r -
gos docentes desnvolvidos nas duas partes em que se d i v i d e o 
c u r r i c u l o , pelo reconliecimento do seguinte: 

1. Ha capacidades mentais que sao importan-
tes para que se cheguem as p o s s i b i l i d a d e s de discriminagao de 
estimulos, compreensao de conceitos e praincipios, resolugao de 
probiemas, a f e r i g a o de res u l t a d o s , reestruturagao de conhecia 
mento. Isso envolve todas as d i s c i p l i n a s ; 

2. Para i s s o , iaa metodos que podem ser a p l i -
cados em comum sem que comprometerm a esp e c i f i c i d a d e de quais-
quer d i s c i p l i n a ; 

3. Pode-se programar a t i v i d a d e s que permi-
tam enfoques diversos , segundo cada d i s c i p l i n a em p a r t i c u l a r , 
propiciando a discriminacao y X ^ r t M ^ ^ s , a t r a n s f erencia de 1 

conhecimentos, sua reestru^JSgao, a*c^Ctica de mlormagoes e a 
renovagoes de situagoes. / v \ \ / 

It •»'"• J l / 



No Colegio Oldvis Salgado f o i experimentado mude.: 
dangas, para com alguns percaleos, de r e s t o p r e v i s t o , em quaL 
quer planejamento, como f o i p r e v i s t o tambe'm os meios de a j u s -
tamento dos atos em curso a f i n a l i d a d e e aos o b j e t i v o s p r c ^ 
postos, para esses percaleos. 

Houve a optacao por uma t a t i c a metodoldgica que 
conduzisse , por indugao, aos professores de .ds c i p l i n a s te'e
n i c a s , como os demais, a consideracao de f a t o s pedagdgicos 
de ordem amis g e r a l . 

De i n f c i o f o i c r i a d a uma situagao-problema envoi -
vendo a todos quantos estavam comprometidos com o planejamen
t o pedagdgico. Imaginou-se e eomegou-se a implantar um siste--
ma de avaiiagao que considerasse, am a l t o grau, alem de ou
t r o s f a t o r e s cue transmitissem apectos q u a l i t a t i v o s da f o r 
magao. 

Esta mudanga q u a l i t a t i v a i m p l i c o u em cuidados 
especiais, quanto a selegao e i n t e r - r e l a g a o de conteudos pro--
gramaticos, para todas as d i s c i p l i n a s , quanto a metodos, quan 
t o a t i v i d a d e s integragas. 

Ssta em jogo o questionamento desmmetodos t r a d i - ' 
c i o n a i s do ensino. E i s algumas c a r a c t e r f s t i c a s : 

1 . Na pressuposigao de que a mente do aluno e coi. 
t r a r i o a qualquer esforgo autonomo na aquisigao de coniiecimei 
tos g l o b a i s e complexos. A agao pedagdgica i n i c i a - s e com o ' 
metodo de a n a l i s e do assunto pelo professor, que o decompoe 
em certo numero de elementos "individualmente f a c e i s de seren. 
assimilados". 0 o b j e t i v o e o progresso do ensino; 

2. Nas v a r i a s c l a s s i f i c a g o e s e s i m e t r i a s , que 
tenciona|i l e v a r o aluno a encadeamentos rigorosamente logicos 

3. L.emorizando o que e "ensino". 
0 Sistema de avaiiagao, r e f l e x o da metodolo-

g i a expressa esse estado de cosias e seu instrumento p r i n c i 
p a l sao os t e s t e s o b j e t i v o s de conliecimentos emvarios modos, 
baseados nas l e i s de associagao de i d e i a s . 

0 proposto a a ativagao de i d e i a s i n e r t e s , 1 

conseguido atraves da promogap do desenvolvimento das v a r i a s 
capacidades mentais, estimulando o aluno a pensar, sabe-se 0 

que o j u i z o exprime as relagoes o b j e t i v a s da experiencia r e a l 
Nosso conhecimento i n i c i a - s e pelo contato com os o b j e t i v o s do 
mundo atraves da s e n s i b i l i d a d e , a que se aplicam os diversos 
meios de entendimento,(quantidade, qualidade, reiagao, moda-
l i d a d e , e t c . ) que u n i f i c a m esta s e n s i b i l i d a d e atraves de p r i n 
c i p i o s . Chega-se a razao por meio das faculdades de uso nor
mal unidas ao r a c i o c i n i o . Nao podemos desenvolver aptidoes 1 

mentais continuando a t e s t a r a mente como para f>assividade; 
para que a mesma possa adaptar-se a. dinamica do r e a l , e p r e -
c i s o educa-la, exercitando-a constantemente. , 
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Ao se estabelecer para todas as d i s c i p l i n a s os f a t o r e s de avaF 
l i a g a o , a intengao f o i de uraa v o l t a nos me'todos, visando as • 
d i s c i p l i n a s t e c n i c a s , no sentido de e v i t a r , a medio prazo, as 
distoreoes exajninadas no i n i c i o deste t r a b a i h o . 

Fatores como Sxpressio e Pensamento c r i a t i v o 
c o n s t i t n i u ^ s e em pontes nevralgicos de d i f i c u l d a d e s quanto as 
d i s c i p l i n a s especializadas. Procurou-se mostrar que o f a t o r 
expressao e problema i n t e r d i s c i p l i n a r da parte de Formagao Es|> 
p e c i a l e da parte de Educagao G-eral. 

Porque i s t o t u d i tern a ver com " i d e i a s " , "Goncei--
t o s " e " s i g n i f i c a d o s " que existem na mente de alguem e com a l -
gum sistema de s i n a i s f i s i c o s empregados na transmissao dessais 
i d e i a s , conceitos ou s i g n i f i c a d o s . Nesse sentido: um organo-
grama - mostra a organizagao de uma empresaj 

.um balango-mostra a situagao dp patrimonio; 
•um fluxograma-mostra o movimento de agoes. 
ITeste sentido, a liriguagem e empregada na mani--

festagao do pensamento como um meio de representagao f - i s i c a 
das i d e i a s l i g a d a s a f a t o s , suas relagoes e s t r u t u r a i s e o sig--
n i f i c a d o que tern. 

Ha uma ligagao entre expressao e compreensao n< 
ato de exprimir-se m pensamento, Pensar a expressao e r e f e r i r 
ao conhecimento de como funciona a mente de alguem, quando ex--
posta a quaisquer estimulos. Sxpressar-se compreensivamente 
supoe os estados da mente de alguaa i n t e r p r e t e . A expressao dc 
pensamento e f e i t a atraves de s i g n i f i c a d o s que constiuem r e l a 
goes o b j e t i v a s entre formas e estados de f a t o . 

Portamto, ao fa z e r o professor com que o aluno 
dome conliecimento de f a t o s e relacione-os com i d e i a s , concei
t o s eu s i g n i f i c a d o s da linguagem tecnica pela a t i v i d a d e de sua 
p r o p r i a mente, , estara criando um relacionamenta dessas i d e i 
as, conceitos ou s i g n i f i c a d o s entre s i . 

0 pensamento crj&fciVo, eonstt>itui-se tambem em 
outro ponto problematico. Levou-se ao conhecimento dos profeS' 
sores oe estudos da base b i o f i e a c a da c r i a t i v i d a d e , o c a r a t e r 
fundamental das a t i v i d a d e s c r i a t i v a s . 

Sendo c r i a t i v i d a d e um termo a b s t r a t o , teme-se 
p e r c o r r e r tfias m e t a f f s i c a s nao condizentes com a o b j e t i v i d a d e 
das d i s c i p l i n a s t e c n i c a s . Foi necessarios entaom d i s c u t i - l a a 
p a r t i r do dominio b i o l o g i c o para entao repensar-na f i s i c a e a 
p s i c o l o g i a , 

Chegou-se a necessidade de e x p l i c a r o p r i n c i -
p i o da vida,baseando-se em que a "evolugao l o g i c a " do universo 
se r e s o l v i a am aumento sistematico da entpopia, o que condena 
va o universo a decantada "morte morna" dos f i s i c o s determinis 
t a s , os seres vi v o s apresentavam-se, na ordem cosmica, como"ge 
radores de ordem" numa perspectiva negadora da " i n e v i t a v e l " d e -
gradagao geral', 1. / 

^ 7 
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Entao a c i e n c i a nao pode mais operar com as no-
goes de t e r m i n i s t a s , o conceito de criagao que se lhe opunha de 
maneira i n s i n u a n t e , obtendo sentido do ponto de v i s t a f i s i c o e 
b i o f i s i c o , caracterizando o surgimento da natureza de e s t r u t u -
r a s cada vez mais complexas, sempre com maior grau de ordenagac 
sob o impulso da necessidade, o homem e levado a descobrir con-
dutas que lhe permitem em qualquer ocasiao, s u b s i s t i r . 

Koje os c i e n t i s t a s dizem que a Ativ i d a d e c r i a d o -
r a se manifesta em todas escolas de organizagao. Entao a c r i a 
t i v i d a d e e uma dimensao " e s t r u t u r a l da especie" nao se deve t i -
r a - l a da a t i v i d a d e do universo e dos organismos que ele contest 

Consideramos c r i a t i v i d a d e em termos de agao. Em 
p s i c o l o g i a , os "humores dos f i l o s o f o s e dos poetas e dos dete: 
minismos que explicavam o humano sao cada vez mais evidentemen-
t e , dinamica de comportamento". 

0 metodo de pesquisa e pensado como "operacio-
n a l " , no sentido de que e mais deduzido de " p r i n c i p l e s imutaV-
veis',' mas de um "trabaiho e f i c a z sancionano pela agao sobre o 
r e a l . " A criagao e sempre de agao, $anto em f i s i c a sromo em bio-
l o g i a , como no comportamento humano. 

Hoje o i n d i v i d u o c r i a d o r e produzido por varios 
f a t o r e s . Nem todas as agoes humanas sao c r i a t i v a s porque a mai
or ©arga q u a n t i t a t i v e , de atos serve para a manutengao das e s t r T J i -
t u r a s e x i s t e n t e s em um tempo dado., no entaikds©, toda czlsgao e 
"uma forma superior de agao em continuidade em todos os proces
ses em que a r e f l e x a o e a linguagem estao em jogo." 

Na c i e n c i a pedagdgica, nao se t r a t a r a em ternos 
de ajjraliagao de uma simples i d e n t i f i c a g a o de i n d i v i d u o s c r i a t i -
vog 0 que se pretendeu f o i c u l t i v a r e desenvolver nos alunos, 
dada a variedade de f a t o r e s que caracterizam o i n d i v i d u o c r i a 
t i v o , algumas capacidades que muito tern a ver com o pensamento 
convergente e a expressao. 

A u t i l i z a g a o dos metodos a t i v o s , por s i mesma, 
j a i m p l i c a nesta p o s s i b i l i d a d e , pois envolve c a r a c t e r x s t i c a s 
como f l u e n c i a i d e a t i v a e a s s o c i a t i v a , f l e x i b i l i d a d e mental, / 
e t c . , condigoes de desnvolvimento p e s s i a l , auto-realizagao, au--
tonomia de agoes e auto-confianga. 

Assim sendo, t a i s metodos incentivam o aluno 
a a t i n g i i ? maior variedade de abordagens de umproblema, para a 
c r i t i c a de informagoes, e t c . 

Todos os aspectos v i s t o s , devem p e r m i t i r que 
se a t i n j a a unidade de esforgos~»Q<grau desejado, entre as par
tes de Paamagao Especial e'̂ B»*&e ̂ d t f ^ g a o G-eral. 

2" necess$£io entao,\a\ integragao entre as d i s 
c i p l i n a s do c u r r i c u l o ert^fungac»«dos r^sultados desejados, 

No c a s i #das a i s g i p l i | i * s t e d r i c a s , nao c o n s t i 
tuem nenhuma aberragao ^ V t i ^ w f e refgtp-uladora do sistema de 
avaiiagao, como i n c e n t i v a S j r a de um^^eavaliagao dos profiredi-
mentos pedagdgicos u t i l i z a J K ^ w a j ^ p r o f e s s o r e s . / 
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E* c e r t o que o me todo de prelegao, para os f i n s 
propostos nao possui a riqueza e a f l e x i b i l i d a d e necessaria 
uma'.vqzcque nao aprenta a f e r t i l i d a d e s u f i v i e n t e para i m p r i r a i i 
em grau desejavel, d i r e t i v i d a d e a atengao do aluno, para pro-
mover e sustentar sua motivagao, alem disso, permite esporadi-
camente que o aluno avance em rltrao p r d p r i o . 

Entao, o planejamento do ensino deve t e n t a r i n -
t e g r a r tanto quanto p o s s i v e l as d i s c i p l i n a s do c u r r i c u l o , pe
l a u n i f i c a c a o de metodos e tecnicas de t r a b i l h o docente. 

Dentre destes metodos, a atuacao docente deve-
r a ser mais c r i a t i v a , posto que se r e s o l v e r a na elaboragao de 
m a t e r i a l adequado que permita a auto-aprendizagem. Alem distOj 
este t i p o de agao d i d a t i c a i m p l i c a na selegao de conteudos 1 

que seja realmente s i g n i f i c a t i v a s . 
0 chamado metodos de p r o j e t o s , atualmente, r e -

sultam uma c a r a c t e r i s t i c a comum as v a r i a s t e o r i a s a r e s p e i t o 
i.os alunos t i r a r i a m em t a r e f a s nas quais ha poucas interagao 
com o professor. 

De modo g e r a l , relacionam t a i s p r o j e t o s aos te--
mas em estudo nas salas de aula e o resultado poderia ser um 
r e l a t d r i o de pesquisa f e i t o individualmente ao r e s t o da turma 
ou ate uma dissertacao baseada em pesquisa de b i b l i o t e c a , en-
r i q u e c i d a por pensamente pessoal. 

E" f a c i l deduzir que esta i m p l i c i a na fundamen-
tagao desta a t i t u d e pedagdgica, a nogao de " centro de intere|--
se", metodo l i g a d o a t e o r i a s progressistas e peioneiras, i s o -
ladas no sec. passado, permitidas a educagao i n f a n t i l . 

Nessas t e o r i a s , levava-se em consideragao o ' 
grau de desenvolvimento da crianga do ponto de v i s t a b i o l d g i -
co. ^ o r r i a opiniao generalizada de que a meta da educagao era 
camduzir "o crescimento" ou desenvolvimento das p o t e n c i a l i d a -
des da crianga, razao porque o c u r r i c u l o originava-se das ne-
cessidades e in t e r e s e s i n f a n t i s e nao das imposigoes da vi d a 
s o c i a l , economica ou p o l i t i c a . 

Em termos das t e o r i a s p p i o n e i r a s , o "centro de 
in t e r e s s e " estabelece, entre as d i s c i p l i n a s , ligagoes natural:; 
e espontaneas presas ao i n t e r e s s e i n f a n t i l . Os interesses SUM--
giram mediante as necessidades da crianga, as l i g o e s e todas 
as a t i v i d a d e s i n f a n t i s estavam sugeridas a este i m p e r a t i v o . 

ITo prsbmeiro caso, nao evoluiam procedimentos 
para i n t e r e s s a r o aluno, consistfeam em um metodo l i g a d o a con-
cepgao p s i c o l d g i c a da mentalidade i n f a n t i l : os i n t e r e s s e s e r a i 
emergentes das necssidades p r j ^ w s i ^ s , ligadas a ordem g e n e t i -
cas. • Identificavam-se n e ^ p ^ d t e ^ y o r i m o r d i a i s impulsionada 
da a t i v i d a d e humana e gerafc. % \ 

A criandL e n t a o ^ a t i r i A r i a nelhor compreensao 
das relagoes entre as i l e i a s xw% ireztque o metodo e s t a r i a 
fundado no i n t e r e s s e . \A ,J 

0 empregvfeo ̂ etoxto ^ j r pro j e t o s fundado em ' 
— ^ T 
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centros de i n t e r e s s e exige certos cuidados quanto ao en
sino de 22 grau por dois motivos: - ha compromissos entre 
a formagao p r o f i s s i o n a l e a realidade s o c i a l b r a s i l e i r a ; 

-Da-se enfase deraasiada a a t i v i d a d e s l i v r e 
l i g a d a s a interesses pessoais de forma problematica, pois 
nao contamos ainda com uma t e o r i a solidamente fundamenta-
da quanto a p s i c o l o g i a da adolescencia. 

rrocuramos entao repensar, no caso do Co-
l e g i o , essas t e o r i a s p a r t i n d o de: 

-o c u r r i a u l o nao pode v o l t a r as costas pa-
r a medir as exigencias da saciedade em que vivemos; 

-qualcuer situagao do ensino, ou maior ou 
menor grau, no fundo, e d i r e t i v a ; as decisoes tern que ser 
remetidas,-de alguma forma, do que mais convem ao educan
do e a. comunidade. 

Por i s s o optamos em uma p r i m e i r a etapa de 
experiencias, pela u t i l i z a g a o do metodo de p r o j e t o s , os 
centros de i n t e r e s s e e o metodo da discussao, como ponto 
fundamental de desenvolvimento do processo ensino-aprendi 
zagem, mas como as adaptagoes necessarias a nossa f i n a l i -
dade de i n s t i t u i g a o destinada a formar p r o f i s s i o n a i s para 
o setor t e r c i a r i o de nossa economia. 

3.2. Implicagoes quanto as a t i v i d a d e s t i -
p icas de de h a b i l i t a g a o 

Sabemos que o Colegio "Gldvis Salgado 
encarrega-se da formagao de p r o f i s s i o n a i s de administragaj: 
c o n t a b i l i d a d e , s e c r e t a r i a d o , turismo e a<tainistragao hos-
p i t a l a r . 

ICste t r a b a i h o , l i m i t o u - s e a d e l i n e a r 
as l i n h a metodoldgicas que susten$am o planejamento peda
gogic o, sobressaindo as necessidades da formagao i n t e g r a l 
Contudo, isso nao importa descaracterizar outros aspectos 
esse.,ciais da formagao t e c n i c a , como dimensao meoma daque 
l a i n l e s g i l i d a d e , ou melhor, nao se pretendeu minimizar o 
o b j e t i v o " a g i r produtivamente pelo p r a t i c a no uso dos i n s -
trumentos do trabalho'J 

Tentou-se mostrar que a preparagao tec 
n i c a nao se c o n s t i t u i u em setor autonomo, com f i n a l i d a d e s 
desenvolvidas do o b j e t i v o a*^^"^p-ensino de novel medio. 

2To pro*a£ma das'^atividades t i p i c a s " , 
cabe t e n t a r demonstrar due o desenvolvimento das aptidoes 
i n t e l e c t u a i s , o b j e t i v o iafs du$«'partes'do c u r r i c u l o , nao 
e casual em reiagao ao i^sempenho'desfeis a t i v i d a d e s . 

Um asV&st&nte de administragao desem-
penhara no e x e r c i c i o da p!sp^issao^ ^rabalhos supervisinaa-• 
dos de planejamento, o r g a n i z ^ g t ^ e ^ ' c o n t r o l e , na adminis* 
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tragao empresarial e p u b l i c a . Quanto ao planejamento,"executa 
p r o j e t o s de pesquisas com o o b j e t i v o de cohhecer a realidade 
de um f a t o a d m i n i s t r a t i v . " I s s o , m o b i l i z a a capacidade de r e -
l a c i o n a r f a t o s e i d e i a s intercorrespondentes; tern a ver, com 
conceitos e categorias do entsndimento; "programa, com base n 
pesquis, a organizagao dos setores componentes de um sistema 
a d m i n i s t r a t i v e " , o cue importa na capacidade de estabelecer re 
lacoes l d g i c a s , atraves do uso de categorias como unidade, plq.' 
r a l i d a d e , t o t a l i d a d e , l i m i t a g a o , dependencia, comunidade, ete 

A organizagao, executa " t a r e f a s destinadas 
a s i s t e m a t i z a r , ordenar e r a c i o n a l i z a r a t i v i d a d e s a d m i n i s t r a t -
t i v a s " . 

0 c o n t r o i e , suas t a r e f a s sao "acompanhar e 
c o n t r o l a r a excucsao de tra b a l h o s , atraves de g r a f i c o s de Or
ganizagao, Oontrole, e Racionalizagao"• 

l a r a a execugao de t a i s t a r e f a s , o as s i s t e r 
t e de administragao precisa tambem apresentar habilidades tec 
nicas mais especiais, como elaborar tabelas, quadros, organog 
nogramas, fluxogrma, cronogramas, e t c , 

0 f a t o r tecnicoa de execugao f o i adotado, 
em nosso sistema de avaiiagao, exatamente para reguardar a ne 
cessidade da ha b i l i d a d e no uso desses instrumentos especificos 
de t r a b a i h o , nao esquecendo a interppnetragao t e d r i c o - p r a t i c o . 

I)o meaaao modo um tecnico de cont a b i l i d a d e 
alem do domfnio de tecnicas mais espesrificas de elaboragao de 
balangos, balencentes, e t c , , nao pode p r e s c i n d i r de uma capac 
dade tecnica suposta nesses t a r a f a s de ordem mais p r a t i c a . 

E evidente que o metodo da simulagao, que 
muitas vezas u t i l i z a m o s , as a t i v i d a d e s como v i s i t a s , e n t r e v i s 
t a s , excursoes, sao excelentes recursos para f a m i l i a r i z a g a o 
dos alxuiosv com a re a l i d a d e . 


