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u r c ?B OP u c lo  

0 tenia desse estudo e Acao Supervisora na 10* Regiao de Ensino da 
Parafba. Esta regiao se situa na cidade de Sousa - Paraiba. 

Pretende-se aqui, anali sar a pratica educativa dessa atividade 
profissional no contexto socio-polftico e economico da sociedade 
brasileira/ paraibana. 

Nosso interesse pela funcao supervisora na referida regiao de en-
sino origincu-se de estudo s e discus so es realizadas em sala de 
aula* iBto despertou ezonos o dese^o de buscar informacoes mais 
substanciosas sobre a pratica da Supervisee e sobre as dificulda-
des que encontram as supervisoras no desenvolvimento de seu t r a -
balho, pois sabemos que esta pratica se da num sistema educacio-
nal que apresenta varias dificuldadea. 

A edue acao , durante os ultimos anos, nao tern merecido a atengao 
necessaria das autoridades competentea de modo a favorecer uma 
pratica educativa de qualidade. Alem disso, exists todo urn cuida-
do por parte do proprio Eatado para que a Educagao nao se^a u t i -
lizada como inatrumento que permita o desvelar daa relagoea que 
ae dao no i n t e r i o r da sociedade brasileira, numa tentativa de 
i n i b i r as possibilidades de transformagao desta sociedade. 

Neste sentido, a Supervisao Educacional, na forma como tradicio-
nalmente vem sendo exercida, tern se constitufdo num forte aliado 
dos governos Federal e Estadual, para o cumprimento de seus pro-
positus politicos—educacionaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8, o que j u s t i f i e s inclusiva a sua 
introdu$ao no 8eio das escolas publicaa. 

Porem, no memento atual de transformacao por que passa a socieda-
de e a educagao brasileira, a comunidade escolar, em geral, e a 
3upervi sao Educacional em particular, pro cur a, no moviiiiento de 
sua a<jao e reflexao, rever sua pratica pedagogica deslocando o 
eixo de sua ac,ao individual para o coletivo, o social e o global, 
ao tratar da que8tao do enaino-aprendizagem de modo que possa 
contribuir, efetivamente, para um trabalno educativo tranaforma** 
dor. 
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Deese modo, no's, alunas dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V I I Periodo do Cur so de Pedagogia do 
Centre de Formacao de Professores do Campus V da Univeraidade Fe-
deral da Paraiba, tenter-do re spender as exigenciaa Imposta pelo 
processo de mudancas no campo educacional, pretendemos com esta 
pro posts de trabalho para o estagio aupervisionado em Supervisee 
Escolar, investigar de que modo se realiza a Aciio-Superviaora naa 
escolas d« 18 c , graua da Rede Estadual de Enaino, - arfclealada 
na 10« Regiao de Enaino e comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 percebida pelo corpo docente, 
discente e tecnico-administrative. 

Entendemoa que, r e f l e t i r sobre a questao acima pro post a torna-ae 
relevante na medida em que buscamos compreender a pratica educa-
t i v a dessaa profiseionaia, sua concepgao de escola publica en-
quanto inatancia da aociedade, como espace significativo na luta 
por uma escola publica, gratuita e de qualidade, ao tempo em que, 
teremos experiencia educativa de natureza teorico-pratica enquan-
to estagiarias de nabilitacao em Supervisao Eacolar. 



JUSTIFICAIIVA 

Para compreendermos a origem da supervisao no campo educacional 
brasileiro, & necessario compreende-la, analisando o contexto 
historic© nacional e intemacional da epoca em que ela f o i inae-
ri d a , como atividade profissional. Segundo KOG-UEIRA (1989) "a 
origem da supervisao educacional na realidade brasileira, tern a 
ver com o eeu contexto historico, suas vinculacoes com o contexto 
international e ao encaminnamento dado aa questoes nacionals no 
cenario mundial". (p. 33) 

Naquela epoca, i n i c i o do a anos 40, o mundo se dividia em i o i s 
grandes blocos: Ocidental, liderado peloa americanoe e o Oriental 
formado pela URSS. H$aae contexto intemacional ocorre a chamada 
guerra f r i a entre est as duaa potencies do mundo, uma vez que o 
sucesso e a expanaao do aocialiamo represents perigo para o bloco 
capitalista* Frente ao crescimento do Comunismo, oa «x&rleanos 
trataram de investir no a paisea capitalistas, oferecendo-lhes aa-
8istencia tecnica com a finalidade de "ajuda-loa" . Em verdade, a 
intencao era meamo manter esses paisea aob seu domfnio e longe da 
America Latina, entre eles o Braail. 

0 governo braaileiro representado por G-etulio Vargas - 1950-1954, 
mantendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-8 e no poder, apoiado em baaea populistas, defende o de-
senvolvlmento nacional J ata numa tentativa de, certa forma, impe-
dl r a entrada de capitals internacionals* Tal p o l i t i c s gera gran-
des conflltos e tensoes entre as classes dominantea: de urn lado y 

a defeaa do deaenvolvimento internacionalizado e do outro, do de-
aenvolvimento independente. Isto contribuiu para 0  desj^aate da 
po l i t i c a de Vargas, pois nao conta com o apoio nem da claase do-
minante e nem da claase operaria, o que provoca a sua deposicao e, 
poateriormente, seu auic£dio. 

Eleito preaidente, Juscelino Kubistacheck - 1956, que meamo assu-
mindo uma p o l i t i c a de massasv seu governo destaca-se pela implan-
taclo d e f i n i t i v a do capital intemacional no pais. Desse modo, 
intensifies a entrada de inveetimentoa externoa, naja vista ser 
ele urn defensor da intemacionalizagao do deaenvolvimento. Por 
iaao, oa acordos firmados entre o Brasil e oa Estadoa Unidos so 
vigoraram oficionalmente a par t i r do aeu governo, embora, tenham 
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S ^ I T T ^ : ! P R I M E I"» - 1»0,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ohamado Acordo Serai do Coo-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I S t o l ? S f a ;  8 e g U n d 0 ' E ^ c i * - - S e r v o s COB, data de 1953. 

Ko bo;)o testes acordo a na area educacional f o i or i ado o Pro grama 
a« Assiatencia Braaileira Americana ao Enaino Elements* » PABAEE, 
xnstalado na cidade de Belo Horizonte-MG, em 1957 «, com ele, a 
supervisao no campo educacional bras i l e i r o . 

0 PABASE tinha tres objetivos basicos que o fundamentava. 0 p r i -
meiro deles merece destaq.ua porquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i easenclal para a compreeneao 
do surgimento da supervisao, j& que t r a t a basic emente de sua f o r -
macso e do seu papel no contexto p o l i t i c o e educational b r a s i l e i -
ro, assim formulado: r^mmm educ adores brasileiro a dos me-
todos e tecnicas utilizadas na educ acao primaria norte-americana, 
promo vendo a anal 1 ae, aplicagao e adapt agio do a meamo a, a fim de 
atender as neceasidades comunitariaa em rela$Io a educ acao , por 
meio de eatfmulo a iniciatdva do a professores*" (ROGUE IRA., 1969, 
p. 37). Nele, vemos a causa e a razao da supervisao, do a centros 
de formacao, do destaque metcdologico, da prioridade aoe me to doe 
e tecnicas, da atuagao no enaino primario e da sua tarefa fiaca-
lizadora. 

Inicia-se a formacao das supervisor as em Indiana - Eat ados Unidoa 
para onde varies prof essoras for am se especializar, regreasando , 
poateriormente, para Belo Horizonte a fim d$ ministrarem cur so a 
para novas auperviaoras• Expande-se assim a pratica da supervisao 
por to do o pais. 

A p a r t i r de entao, as escolas passam a ter uma nova figura, a au
pervi aor a, cuja formagao f o i intencional, tendo si do serftiea e 
spoil t i c a para atender intereaaes polfticos e aeguir os man&amen-
to8 do siatema po l i t i c o i n s t i t u f d o , onde a meta era plane jar e 
controlar. Seu papel era f i s c a l i z a r , valorizar a metodologia, o 
enaino tecniciata, nao dar importancia ao POR QUE e PARA QUE FA-
2EH, mas apenss so COMO ?AZER. 

Assim, a supervisao inseriu-ae no aiatema educacional brasileiro 
intencionalmente por razoea prioritariamente polxticas. 

Entretanto, pssse-se uma imagem de que a funcao aupervi sora e 
inovadora, moderna, introdutora de novos metodos e tecnicaa de 
enaino, numa tentativa de maacarar sua verdadeira funcao, ou ae-
ja , a de aer transmissora da ideologia da classe dominente que 
visa a encobrir seu descomprometdmento com uma educ acao democra-
t i c a, voltada para os interesses da grande maioria ds populacao 
brasileira. De fato, a supervisao educacional atua numa escola 
ainda e l i t i s t s e seletiva, que tern acentuado o processo de margi-

http://destaq.ua
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nalizagao das classes popularea, do ponto de vista quantitative e 
qualitative • 

Acresgamos a tudo que f o i dito, o fato de o pensamento conserva-
dor ser uma caracterxstica geral dos educ adores, em todos os n i -
veis, com maiores ou menoree excegoes dependendo da sua formacao 
academica e do seu compromisso p o l i t i c o . £ evidente, e nao pode-
r i a ser de outro modo, que a supervisao desenvolva urn trabalho 
onde o pensar c r i t i c o , a transformagao, o replanejamento, o ques-
tionamento, a busca por interesses comuns nao. estao presentes em 
sua pratica educativa. 

Embora a supervisora tenha tido e, ainda tenna, uma formagao a~ 
c r i t i c a , apolitica, ao organizar-ae como categoria, nos movimen-
tos sindicais e sociais, nos Encontros Nacionais de Supervisores 
Educacionaie - ENSES, e na l u t a do dia-a-dia, comega a ter uma 
visao c r i t i c a da realidade, passando a r e f l e t i r sobre a funcao de 
agente reprodutor da ideologia dominante que desempenha a fungao 
de &gente de transf ormagao, ou eeja, de agente da contra—ideolo -
gia que podera desempennar. 

Neate aentido, pode alargar sua visao, ter conaciencia da sua 
verdadeira realidade, da possibilidade de iaaenvolver dentro da 
escola urn trabalho voltado para a transf ormagao da sociedade, de 
rebelar-ae e nao limitar-ee apenas a receber ordens sem questio-
na-laa. Nao apenas obedecer, mas c r i a r , inovar, repensar, nao ver 
oa fatos como acontecimentos naturaia e corretos; a tomar deci-
soes; a crer que as decisoes do Estado burguea so beneficiam a 
ele proprio e prejudica alunos e professoreB. 

So assim, conseguir£ uma educ acao voltada para todos, sem d i s t i n -
goes entre dominantea e dominadoa. 

Para iaso, o penaar c r i t i c o , o eapirito de l u t a , o trabalnar co-
letivamente, torna-se parte integrante e forga propulsora de sua 
agio educativa. 

Repensar a pratica da supervisao educacional significa, envidar 
eaforgoa, ao lado dos demaia profiasionaia da educagao, para con-
quiatar uma eacola democratica que assuma, de fato, sua fungao 
p o l i t i c a , como um espago de l u t a , junto a outras instituigoes so-
c i a i s , para s auperagao das contradigoea exiatentea, porque Ha 
l u t a pedagogic a nao e, senao, uma forma de l u t a , ao lado da luta 
economica, aocial e pol£tica.M (CHARIOT,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 198 3, p. 302) 

Segundo Marilena Chaui, o que fa l t o u It formagao dada a. auperviao-
ra educacional f o i uma viaao p o l i t i c a do contexto historico no 
qua! se insere a agio educativa. i necessario que a aupervieora 
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adquira uma consciencia c r i t i c a da realidade brasileira, forjada 
nas lutas e redimensionando a sua acao educativa incorporaudo a 
esta, sua acao p o l i t i c a . 

Por tudo isso, pretendemos neste trabalho anaHsar a pratica e as 
bases teoricas da acao supervisora nas escolas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1& e 2Q graus 
da rede estadual articuladas na 10* Regiao de Ensino da Paraiba, 
com vistas a delinear seu p e r f i l e descobrir perspectives para o 
seu fazer pedagogico. 
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OBJETIVOS 

G-ERAL: 

• Conhecer e r e f l e t i r sobre a pratica educativa da Acao Supervi-
sora na 10* Regiao de Ensino da Parafba e a aceitagao que tern a 
comunidade tscolar pelo exercicio da supervisao* 

E3PBCfFIC03t 

1. Aprofundar no a conhecimentos sobre Supervisao Educacional, de 
modo geral e, em particular, na 10* Regiao de Ensino da Paraiba; 

2. Caracterizar a dimenaao educativa da fungao supervisorazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jm 
referida regiao de ensino; 

3* R e f l e t i r , numa perspectiva c r i t i c a , a avaliagao e/ou propostas 
apresentadaa pela comunidade escolar para a pratica educativa na 
regiao supra-citada. 
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MET0D0L0GIA 

Este trabalho engloba as carac tori's t i c as de um estudo explorato-
r i o , cujo ob̂ etiv© fundamental e buscar esclarecimentos c i e n t i f i -
cos. VERGESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (198 2) e SELTZ (1967) mostram que: 

"A PESQUISA NO SEU NiVEL EXPLORATtfRIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t XM TRiLtiAIHO QU±; TEM COMO 
?INALIDADE DESEHVOLVER E ,ESCLARECBR OS PATOS, VISANDO A MODIFICAR 
CONCEITOS E ID^IAS PARA A PORMULAglO DE NOVOS PROBLEMAS E RTPCjTE-
SSS PARA ESTUDOS POSTERI0RES." (pag. 134) 

Envolvemos ainda, neste estudo, levantamentos bibliograficoa e 
documentals, entrevistas nao padronizadas e estudos de casos, com 
o ob^etivo de proporcionar uma visao geral e aproximativa dos fa-
tos* 

Diante dessa visao e compreensao sobre estudo exploratorio, jus-
tificamos a eacolha por essa metodologia, em virtude da natureza 
do problema ora propoato. Para conhecermos a pratica p o l i t i c o pe-
dagogic a da aupervi aor a na 10 * Regiao de Ensino do Estado da Pa-
raiba, mais preciaamente na Escola Estadual de 1* grau localizada 
na cidade de Sousa. 

Desse modo, procuramos analiear aqui a concepgao teorico- me todo-
le gic a aubjacente a pratica educativa dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 u p e r v i s o r na refer!da 
escola, auas relagoes com oa elementoa do processo ensino-apren -
dizagem, suae condicoes de trabalho, sua realizable pessoal e 
profiaaional, sua concepcao de escola publica. Enfim, como se da 
a relacao entre o supervisor e a comunidade eacolar, como eata 
avalia sua ataacao e como go atari a que fosse exercida, de forma 
que poaaamoa tracar aeu p e r f i l e apontar perapectivas. 

Fica explicito a necesaidade de realizarmoa um trabalho direto no 
campo onde se realiza a agio supervisora, com o i n t u i t o de melhor 
compreendermo8 a questao proposta para estudo e podermoa elaborar 
um relatorio contendo o desenvolvimento da experiencia. 

Por iaso, este trabalho f o i concentrado na figure do aupervi aor, 
mas envolve tambem outro8 element©a inaeridoa no processo eneino-
-aprendizagem, como professor, aluno, corpo tecnico-administrati-
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vo, auxiliarea de servigo, etc., que, direta ou indiretamente, 
contribuem para a compreensao do fenomeno em estudo, bem como, 
para a obtengao de um univerao variado e aignificativo. 

Para efetivagao deaae trabalho optamos peloa procedimentos meto-
dologicos adequados a um estudo dessa natureza, como observacao 
simpleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e entrevistas nao estruturadas, pois so atravls do conta-
to dire to do dia—a-dia do trabalho da aupervi aora, teremos condi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 0 es de entender como ae d£ na pratica, a Acao Superviaora na 10 * 
Regiao de Enaino. 

Eacolhemo8 a observagao e aa entrevistas por serem instrumentos 
adequados para apreendermoa o objeto de estudo, na medida em que 
podemos acompanhar i n loco o dia-a-dia doa aujeitoa, o signi^ica-
do que ele8 dao a realidade que oa rodeia e aa auas proprias a t i -
vidades. 

Assim sendo, foram feitaa d u a 8 obeervagoes aimplea: uma durante o 
period© de matriculas e outra, quando da elaboracao do plane3a-
mento anual daa atividadea da escola escolhida para esta fase do 
estudo. 

Da meama forma, dando sequencia ao plane 3 amen to e labor ado para 
e8ta peaquiaa, foram feitaa vinte ( 2 0 ) entrevistas, grava&a8 em 
f i t a s cassetea, envolvendo professores, alunoa, auxiliarea de 
aervigos, diregao e o proprio auperviaor, todos da escola objeto 
desta peaquiaa. Para a conaecugao das entrevistas foram elabora-
dos doia tipoe de fueationarioa: um eapecifico para o Superviaor 
Eacolar, e outro, para os demaia agentes entreviatadoa. Esses 
queationarioa aeguiram um rotei.ro eatabelecido e de line ado a 
par t i r da j u s t i f i c a t i v e e objetivos apreaentadoa anteriormente. 

Aa entrevistas, por sua vez,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m o 3 ajudaram no apr0 fundamento da 
inveatigagao, possibilitando a ca^feagao imediata e coerente das 
informagoes desejadas* 

Definidos os instrumentos, pretendemoa analiear e interpreter os 
dado8 , a medida em que foram coletadas, de forma a permitir uma 
retroalimentagao continue para novas coletas e interpretagoes. 

http://rotei.ro
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DE3ENV0LVIMSNT0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VISflD AC3RCA DA AglO SuTEHVISOBA NA 103zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA BZZllQ DE EN3IK0 DA P4-
RAlBA 

A Escola Public a brasileirs tern* a ezemplo de outros se tores pu-
blico s, vivido um dos momentas de maior desagregagao e sueatea-
mento, na Materia educacional de nos so pais, 

Vitima dos projetos politicoa "elaborados" e "empacotadoB* peloe 
E*U*A*, a escola public a brasileira vera ao longo dos anos se de— 
f inhando: os financiamentos para este setor sao infimos, a f a i t a 
de unidades escolores que acolha o numero de sroensra, ou seja, o 
d e f i c i t estrutural, o despreparo da maioria dos professionals, o 
descomprdmiaso dos segment©s que a constituem em transforma-la, a 
f a l t a de seriedade e o deacumprimento das normas legal s refer en -
tea a educ acao nacional; a intervene!© polltiqueira do a nossos 
governantes que despejam em sala de aula profissionais adveraos 
aa exigencies do a seus cargo a, em troca da manutengao do poderio 
politic©* Acima de tudo, a escola publics, em virtude dos proje-
toB politicoB governamentai s tern caminhado para o descredito to-
t a l , para a apatia, o fracas so e a sua ex ting ao, vindo a dar l u -
gar a tao esperada aupremacia do enaino privado. 

Uma escola publics, gratuita e de boa qualidade para todos os 
brasileiro a, a exemplo do que f o i penaada na sua genese, tern s i do 
a tonica dos setores educscionais comprometidoa com a tranaforma-
gao desea realidade a que vivemos submetides, no entanto, "ele®" 
ainda sao poucos diante dessa gama de podero sos que atraves de 
seus pro jeto8 a determinam e a direcionam para seus objetivoe e 
para as condigoes estabelecidas peloe EUA, ou seja, uma educagao 
de baixa qualidade para eustentar e servir de infra-estrutura pa-
ra a do mi nag ao e a exploragao do nos so povo* 

Availando aa escolas publicas brasileiras, so as dissecaremos, 
partindo de suas peculiaridades, j a que no geral, a maioria delas 
sofrem do meamo mal (o descaso), sao acometidas pelos mesmos ger— 
mes (desvalorizagso, desmotivageo, inflagao, inanigao, deaarticu-
lagao) tranamitidos pelos mesmos hospedeiros (governantes). 

A escols publics pesquisada, com sede circunscrita na 10* regiao 
de ensino do Estado da Paraiba nao foge a regra geral* A propria 
concepgao da realidade escolar que cere a seus jMgpisssfes-s e bast an-



te peasimista. Do ponto de vis t a da escola publica que ela e, 
seus agentes a consideram fracas 

HA escola publica como esta nao atande as necessidadadee da comu-
nidade, a nao ser que seja f e i t o um trabalho de causeiantiz ag ao 
p o l i t i c a , de reflexao..."(entreviata n« 01) 

"l£ muito fraca, tenho dois f i l h o s e so nao estudam na escola pu-
blica por que nao adianta e a gente aabe como 0 eneino e fran-
co demaie..." (entreviata nfi 06) 

"Def asada demais, ape ear de promeasas de campanha nada acontece." 
(entreviata n« 13) 

"Esta em decadencia, ta faltando muita coiea. As escolas estao 
mal vistas ate pelo aluno de claaae media, pois so estuda nela 
quern nao pode mesmo pagar." (entrevista n& 14) 

Assim tamb&a e sua realidade no toe ante aos recur so s nela exizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA en
tente* 

"A escola e apertada, nao tern audi t o r i o como oa outros, nao tern 
l i v r o s e nem caderaos." (entrevista n* 02) 

"1 muito precario o eapago f i s i c o . A eacola nao tern espago nem 
para reunir e f azer o plane jamento. Nao tern l i v r o s , nao tern aces— 
ao e nem onde eatudar... Temoa o video eacola que nao funciona, 
e nao temoa ace sao as f i t a s portanto nao tern proveito nenhum." 
(entrevista n* 01) 

"Nao existe bibliote©a, salas apertadas, nao tem espago para re-
creagao, sslsa no sol, um calor danado etc." (entrevista n&zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12) 

"Escola pequena, deseatruturada, aem material didatico"( entre v i s -
t a nfl 15) 

Este e" apenas um dos reflexos que mostram como vem sendo tratada 
a educagao, do ponto de vista economic©, que faz desembocar nes-
ses desestimulsntes quadros educacionais. 0 que ainda ae conta 
nesta unidade escolarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 com o material humano (dire t o r , auxilia-
rea, professores e alunos) e com um excasso material basico: giz, 
quadro de giz e, por vezes, merenda. 

Os governantes brasileiros, em todas as esferas, vivem a elaborar 
projetos mirabolantes para a educagao* Exemplo disso e o entao 
pro 3e to da Secret aria de Educagao da Paraiba do governo Cunha L i -
ma, denominada "CHAMADA ESCOLAR" que atraves dos meios de comuni-
cagao de massa, incentivou to da a jopulagao paraibana a matricu-



lar-se nas escolas publicas do Estado sem que tivesse dotado tais 
eetabelecimentos para o crescente numero de procura. Atraves de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

promessa8 e mentiras, o ano let i v o de 1992 comega com to da essa 
pressao por parte do governo estadual em que as unidades escola-
res se adaptem a um pro ̂ eto que somente "elea" conhecem e enten-
dem seu teor, ia que diregao 9 alunos e professores desconhecem -
-no: 

"Nunca ouvi fa l a r " (entrevista nft 02) 

"Nao vou me precipitar em fa" ar da chamada escolsr porque so se 
deve fal a r de uma coisa, quando se conheee s pratica e este as-
sunto £ coiea muito nova, entso nao d£ pra dizer nada agora." 
(entrevista n* 04) 

"... Nao tern nem material didatico pars os que j a tinha ss&tes, 
quanto mais para os da cnamada. Nao pode dar certo porque o bebi-
nno nao criou nenhuma escola, nao comprou car terra e nem nomeou 
professores: tudo ficou pior..." (entrevista n* 03) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

male um incentive para a tr a i n oa aluno s e super lo tar as clas-
ses, porque incentivo a educagao nao e, nao existe o funcionamen-
to dessa cnamada sem as condigoes ffaicas e humanaa que sao pal-
perrimas." (entrevista nfl 08) 

"... Tern um cartas na escola que dia fCHAMADA ESCOLAH, CHARADA 
PRA ENGANARf. Foi pra enganar, i s so nao passa de uma farsa. M( en-
trevista nfl 15) 

Estao tambem embutidos na "Cnamada Eacolar" alguns entes, aparen— 
temente novos e que ate o presents ainda nao estao claras para a 
comunidade educacional da Paraiba, principalmente, no toeante a 
figure do Agente Eacolar: 

"Eu nao v i essa pesaoa. Os professores nao ensina o que e isso a 
gente." (entrevista n* 02) 

"0 Agente vem para trabalhar na 8ecretaria com papeia, olhsndo d i -
arios, notas, plsnos de aula etc." (entrevista n* 03) 

"Foi implantado nas escolas uns agentes educacionals no sentido 
de vigiar simplesmente os diarioa, notas de aluno, aulas regis-
tradas, presenga, a ordem da secretaria ate meamo o proprio dire-
tor." (entreviata nft 05) 

"Aa Agentes teve na escola fizeram uma reuniao, falaram do traba-
lho que iam desempenhar e que era como uma acao comunitaria, um 
trabalho em conjunto, iam ajudar ate" no melhoramento da escola, 
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eu achei valida a proposta delae." (entrevista nfi 11) 

"Acho que o Agente veio substituis 1 ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA supervi8or, porque as pes— 
so as que eram supervisor as passaram a ser agentes.1* (entrevista 
nftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 13) 

"... Esse f i s c a l que o professor falou, nao sei como e, nao v i 
ele nao." (entrevista n* 17) 

"... Mas isso e um trabalho novo, nao faz nem um mes que o pes-
soal t4 nas escolas, alem do mais e mal vistas pelas dire tore®, 
professores e at£ do proprio aluno. H (entre^/ista n* 01) 

Apesar de pouco conhecido na escola, o supervisor tern conseguido 
man ter uma certa d i f erenciacao no piano de suaa funcoea, com o A-
gente Educacional. Embora alguns encontrem nos dois pontos comuns 
diatinguem-no, num aspecto fundamental, na relacao com o processo 
do ensino-sprendizsgem, vendo no supervi sor aquele que nao incor— 
por a a fungao disciplinar e fiecalizadora do Estado, mas que em 
alguns aspectos se confundem nas acoes tecnoburocraticas quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p a a e-

tos desenvolvem as, escola. 

£ por tan to dentro deste contexto historico a aatrutural que s i -
tuamos a Acso Superviaora, fonte basica e precipua desta snalise 
e que, se expressa de forma contundente na avaliacao dessa acao 
pelos diver so a entreviatadoa. 

Ua unidade escolar pesquisada nao existe o trabalho do supervi-
sor, por isso, to das as vezes que os entrevistados f a l a r am de a l -
guma agao supervisora, referiam-ae a atuacao do 8uperviaor da 10 * 

regiao de Enaino, encarregado de atender ou "assistir" aquele 
estabelecimento. Meamo a8sim, nota-se a constants f a l t a de conhe-
cimento dessa pratica por parte da maioria dos entrevistados, 3a 
que em seus depoimentos eles afirmam que esta nao existe ou eles 
nao a conheee* 

Tal fato & corroborado por parte de alguns entrevistados que de 
certa forma denominaram "Supervi sor H outra pes so a que nao esse 
professional. Ao referirem-se a pratica da supervisao nessa eaco-
l a , que, no cotidiano nao possui supervisor, expressaram ser "es-
te" o que prestava atencao aos aluno s em sala de aula pra saber 
se eles estavam "dando trabalho", ou aeja, aquele que atua na 
diaciplina. E ainda, para elea, o aupervi sor era aquele que auxi-
liava o pro feasor, explicando melhor oa conteudoa a serem minis— 
trades em sala de aula. 

Ha tambem alguns entrevistados que fazem alusao acerca da pratica 
da supervi sao neste estabelecimento. Essaa peasoas tern conheci-



mento da pratica da supervi sao, de algumaa reunioee que o supervi-
sor dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10* Regiao fez com elee f repaseando aa tecnicaa e me to do a 
novo8, ou seja, um trabalho nao continue, apenaa acidental, poie 
ao concrete quando aparece alguma novidade na area dos me to dos de 
ensino- e por isso, o aupervi sor vai ate o estabelecimento, reune 
os professores e repassa-oa. Por ser acidental, & preciao que a 
direcao da escola estezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3a aempre atenta para detectar as d i f i c u l -
dades sen tides n$ processo de ensino para entao procurer a 10 * 
regiao ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  supervisor se d i r i g i r ate a escola para tentar re sol-
ver tale dilemas* 

Em nenhum memento frisou-se a preocupaeao do aupervi sor em, por 
si so ou pelo seu trabalho, perceber aa necessidades da escola e 
do processo enaino-aprendizagem como aapectos dinamicoe* if tambem 
viafvel o cooperativiamo entre a direcao da escola e a aupervi sao 
da 10 * Regiao, o que demonstra as mesmas relacoes politicas das 
sociedades capitaliataa subdesenvolvidas* 

A fundamental ao teorica para a pratica da supervisao e, por assim 
dizer, o marco delineador da postura profissional dos que assumem 
t a l funcao* Quando em depoimento alguem f a l a que a pratica da su-
pervisaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i fundamentada teoricamente, emerge a preocupaeao em de-
terminer o tipo de bibliografia usada para essa formagao, oa ob-
jetivoB que a norteia e a sua contribuiolo para a adequagao de 
um processo ensino-aprendizagem a realidade conjuntural do a agen-
tes nele envolvidos. 

Percebe-se tambem que apesar da formacao superior para o desempe-
nho dessa fungao espeeffics na Educagao, a Agao Supervisora em 
debate eobrevive das revisoes dos eonteudos, suas adaptagoea a 
possiveis metodologiaa (muitas delaa copiadas ou jogadas pelo8 or 
gaos govern amenta! a para ser em aplicadas sem reflexoes) e o seu 
consequente repasae* Esae repasse se dA na elsboragao de - pianoa 
de aulas e na maioria daa vezes, sua aplicagao e efetivagao nao 
tern um acompanhamento, uma re-avail agao e, torna-ae, por assim 
dizer, mero eepeculagao do processo ensino-apremdizagem* 

As queatoes mala levantadas sao as concementes as dificuldades 
em se te r , de fa t o , uma pratica efetiva nos estabelecimentos edu-
cacionaia frente a to do esse quadro nacional* Porem, temos notado 
que essa an a l l se nao tern passado, pelo mesas na regiao peaquisada 
pela origem central do problema que e, aem duvida^ o sistema po-
l i t i c o a que vivemos subjugados. Eleva-se quando da citagao des-
ses entraves as condicionantes regionals ou pessoaia do Agente 
como se pudeaaemoa reduzir as nuances socials a um simples e uni-
co problems* 

Quanto a articulagso da Agao Superviaora com a agao dos outros 
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agentes que atuam na escola e de mult a dependencia e se da da 
mesma forma que a inter-re lac so entre a escola e a comunidade, j£ 
que esta, apesar de conte-la, parece viver a merce daquela. 

Percebe-se ainda, que a incidencia de uma pratica nao questiona-
dora por parte dos profissionais da supervisao, e ate a intuicao 
tambem acrftica da Agao Supervi8ora dos diveraoa segment©s que 
esta© envolvidos no procesao educativo, faz parte de um prozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3eto 
direcionado e condicionad©, que ao long© do a tempo a vem sofrendo 
com a falta^ de uma d i r e t r i z concreta que ajude oa profiesionaia a 
clarearem suas atividadea e postures e se encaminhem para uma pra. 
t i c a con80iente, c r i t i c a e madura frente a comunidade eacolar e, 
principalmente, determinante de um novo pensar sobre a sociedade. 
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COSCLUSAO 

Com base nos dados levantados e nas referencias consultadas, con-
clui-ae que a Acao Supervisora da amostra tern caracteristicas s i -
milares as Agoes tecnoburocraticas d a educagao* Esse poa&ciona-
mento & corroborado pelas caracteristicas basicas da tecnoburo-
cracia e que foram ressaltadas nas entrevistas: a implantagao e 
adequagao dos projetoa educacionals advindos dos orgaoa i n s t i t u -
cionais, assessoramento as praticaa dos professores, o repasse e 
as informagoea sobre as mudangas educacionals ou decisoea saidas 
dos gabinetes governamentais, as respostas e solugoes magicas aos 
diverses problemas ou necessidades no processo ensino— aprendiza -
gem, a dissociagao da pratica aupervi sor a das praticaa dos demais 
profiasionale envolvidos na comunidade eacolar e, em consequen-
c i a f aeu desligamento do processo hietorico-social. 

Sao tambem essas mesmas caracteristicas que determinam a visao da 
pratica do supervisor pelos entrevistados. Apesar de nao e x i s t i r 
um supervisor na escola peaquiaada, ha um profissional determina-
do na propria 10» Regiao de Enaino que a supervisions, e esse fa -
to supoe que essa pratica, desse profissional, deveria ser mais 
aentida em meio as diversas atividades da unidade eacolar* Cons-
tatou-se no entanto, que esses segmentos que compoem a amostragem 
da pesquisa nao conseguiram aentir t a l agao e isso tern permitido 
a concepgao e a necessidade de uma pratica mala imediata. 

Esse quadro que ora ae configurou pode parecer desestimulante e 
estsrrecedor para muitos que estao se preparando para integrar os 
quadro a da Supervisao Escolar - e nao deixa de ser - mas, e tam-
bem para aqueles que estao dispostos a lutar pela transf ormagao 
deste, um grande motivo* Porem, na medida em que an a l l samos esta 
realidade, devemos no a sentir responsaveis, des&e ;ja, pela sua 
mraaafica, trabalhando para que um maior numero de supervi sores da 
nossa regiao despertem para uma nova concepgao d a Agao Superviso-
ra , fazendo sucumbir a tecnoburocracia. 

Ease despertar vai requerer de nos, educadores comprometidos com 
as transformagoes socio-politieas e economicas, uma tomada de po-
sigao ante o projeto de educagao que nos e imposto e o que cons-
truiremos, mediatamente, no nosso dia-a-dia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i precise quebrar o 
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» 

i s o l a m e n t o n os o r ga n iza n d o en qu an t o c a t e g o r i a , p r i n c i p a l m e r . t e no 

s e r t a o p a r a i b a n o • Essa a t i t u d e n os p r o p o r c i o n a r a m a jo r e n t r o s a -

m en to e p a r t i l h a d as d i v e r s a s e x p e r i e n c i a s ho^ e v i v i d a s n e s t a r e -

g ia o e q u e , com c e r t e z a , n os a j u &a r a a f a z e r uma r e - l e i t u r a da 

p r a t i c a d a s u p e r vis a o e p o r c o n s e g u i n t e , c o n s t r u i r m o s um p r o 3 e t o 

comum p a r a n ossa s acoes* Acim a de t u d o , p r ecis a m os r e s g a t a r o c a -

r a t e r c o l e t i v o do t r a b a l h o e d u c a t l v o , foxm an do e t r a n s fo r m a n d o o 

n ovo * hom em *, cap az de r e c r i a r , a n a l i s a r , d i s c u t i r e c o n v i ve r 

com o a m b ien t e f i s i c o e a d in a m ie a s o c i a l , sem p e r d e r de v i s t a 

seu s d i r e i t o s e p r i o r i d a d e s b a s i c a s . 
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OBSERVAQXO DE MATRfCULAS 

Tendo em vista conhecermos a pratica pedagogic a e como se da o 
trabalho de matriculas nas escolas publicas estaduais, fomos a 
Escola Estadual de 12 grau X, localizada na cidade de Sousa, nos 
dias 10 e 11/03/1992 e observamos todo o desenvolvimento desse 
processo e quais os fatores que contribuem para organizagao da 
escola como um todo, Ao chegarmos na escola, a secretaria nos dis 
se que ja havia encerrado as matriculas e procurassemos outra es-
cola. Mesmo assim, resolvemos f i c a r , apesar de ja ser o f i n a l . 
Entregamos o ofi c i o e procuramos nos ambientar meamo aem estimulo 
e interesse por parte daa funcionarias. Isto ocorreu no periodo 
da tarde, aa matriculas come gar am as 14:00 h, mesmo com a presen-
ga dos pais e responsaveis, e que as funcionarias chegaram atra-
sadas. Alem disso, a primeira coisa f o i abrirem as portas, l i g a — 
rem o som com music as de Chitaozinho e Xororo num volume nao tao 
baixo, pois chegava a atrapalhar a audigao • Entao, aa pessoas que 
desejavam fazer matriculas se aproximaram, e antea que as mesmas 
falasaem, a secretaria dizia que nao havia mais vagas para as se-
ri e s de alfabetizacao, 3* e 4* aeries, entao comegou a reclamagao 
por parte daa mass, dizendo que o governo colocava na televisao 
que tinha vagas para to das e a escola dizia que nao havia. Elas 
perguntavam como era aquilo e quern estava mentindo? A secretaria 
respondeu que o governo era quern estava mentindo, pois nao tinha 
espaco ffsico e nem condigoes de atender a mais alunos do que as 
quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA q£ tinham no estabelecimento. Outra mae falou que a propagan-
da da Mcnamada escolar" dizia que havia vagas para todos e que 
estas estavam guardadas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA garantida8. Por isso, nao tinha vindo 
antes. Como reaposta a isso, a funcionaria disse que o governo 
realmente garantia vaga8 a todo8, mas havia esquecido do p r i n c i -
pal que era da condigoes a escola de receber a todos que a procu-
r s , e dispondo de recursos basicos como: salas, cadeiras, profes-
sores. Ainda explicou que cada professor tinha 40 alunos, e estes 
alunos iriam sentar no chao, a l i no patio,se matriculasse todas. 

Mesmo assim, teve pessoa que nao desistiu, ficou no pe e usando 
de argumentos como oa 3a citadoa e que ja tinham falado com a d i -
re tor a, entre outro8. Desse modo, 06 conseguiram matriculaa na 
4* serie. A secretaria expl-.cou, que i s fazer, mas estes iriam 
f i c a r com os veteranos porque nao faziam maia de nenhum novate, 
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uma vez que as professoras iriam reclamar, assim nao poderia f a -
zer nada. 

Fara a realizagao da matricula era necessario os seguintes docu-
mentos, para novatos: historico escolar, xerox do registro, dois 
retratos 3 x 4 , e os dados fornecidos pela mae para preencher uma 
ficha como: eacola que vem, municipio, nome do aluno, data de nas 
cimento, naturalidade, f i l i a g a o , enderego atual, renda familiar, 
assinatura do reaponsavel. Anexava eata ficha aoa documentoa para 
ar quiver. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A aala onde acontecia aa matriculaa era ampla, continha seis b i -
roa f Somente tres eram ocupadoa, uma secretaria e duas auxialia-
rea que estava presentes a pedido da diretora. Entao aqui ae d i -
zia encerrada aa matriculas. Ho dia seguinte lamoa ver o procedi-
mento de arquivagao do a materials, di visao de turmas e turno • 

Porno a no period© da manna, onde o expediente se in i c i a u as 8:00h. 
Mais uma vez ao chegar, a primeira coisa f o i l i g a r o som com mu-
sicae de Daniela Mercury e come gar am as separacoea das turmas pe-
l a faixa etaria como prezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-e8colar de 5 a 7 anoa, alfabetizagao de 
7 a 9 anoa, mas tinha aluno ate ens 12 anos. 

Chegou a diretora que vinha de uma reuniao na 10* regiao de Ensi-
no com os seguintes avisos: Iriam abrir mala uma l i serie e uma 
2* porque a diretora da 10» Regiao nomeou dois professores pra la" 
e disaera que podiem matricular as aluno a e fosae como fosse ar-
ran^asae espago, e a diretora disse nao sabia o que i a fazer a-
cerca desse problems. * 

Kao podiam matricular alunos com mais de 10 anos na l i serie, a 
pa r t i r disto seria encaminhado para a 10» e ela se encarregava de 
encaminhar a uma escola de i ovens e adultos. He ate dia a pro cur a 
p©r vaga f o i pouca, porque 3a tinham avisado do encerramento da 
matricula no dia antes&or, mas ainda veio gente procurar vaga8 pa 
ra 3ft a 4* series e foram encaminhadaa a 1(0* • 

Para conseguir a tranaferencia era paga uma taxa dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cs $ 1.COO,00. 

A supervisora estava de fer i a s , mas veio para a separagao de tur-
mas e turnos dando sua colaboragao. 

Concluimos quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  programa escolar de 1992 da Secretaria de Educa-
gao da Paraiba regulamenta que se;jam matriculadoa todo a que pro-
cur arem a eacola, nao importa como vao eatudar, o que interessazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 
fazer a matricula. Cada sala deve conter 40 alunos e os demais 
participam do horario intermediario. 
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A "cnamada escolar" do governo I um plane j amen to que nao pode se 
concretizar, porque nao f o i levado em conta o espaco f i s i c o e as 
condigoes estruturais das escolas, 

Vimos tambem que as series mais prejudicadas foram 3* e 4* series 
pois a procure fiestas series f o i bem maior, Sentimos a ausencia 
da auperviaora no atozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d a 8  matriculas, quando a mesma e de suma 
importancia para a escola, mas ela nos disse que nao compareceu 
porque 3a conhece a todos e nao iam receber novates. 

Estas observagoes foram muito proveitosas, pois nos serviu para 
desenvolvermos melhor nosso trabalho na pratica do estagio super-
v i sionado que or a iniciamos, 

Em relagao ao periodo de matriculas podemos no tar algumas falhas 
como o som que atrapalhava, o atraso das funcionarias etc, mas 
tudo isso pode ser corrigido. 

Tudo que vimos nas escolas serviu para adquirirmos ' experiencias 
que servirao para nossa vida profissional, e para que possamos 
lutar por uma escola public a de boa qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! 
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OBSERVACXO DO PLANSJAMEKTO ESCOLAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 planejamento da referi&a escola realizado no dia 0(3/ 04 / 19 9 2 , 
f o i f e i t o com a diretora, supervisora, secretaria e todos os pro-
fessores, Tratava-se da distribuigao de salas por series, local 
da biblioteca, secretaria, distribuicao de turmas e turnos, alem 
de outros itens. 

Na distribuigao de turnos f o i o eeguinte: pela manna 0 2 turmas de 
pre-escolar, 04 turmas de alfabetizagao, 0 2 turmas de l* s series 
e as demais turmas no periodo da tarde. 

Poi colocada as dificuldades de trabalhar com a turma numerosa, a 
f a l t a de espaco, a f a l t a de mateirias como l i v r o , cartilhas etc, 
E num torn de c r i t i c a a supervisora disse que iriam dispor de todo 
material necessario, pois o governo agora nao deixaria f a l t a r na-
da. 

A supervisora leu alguns dos decretos da "ehamada escolar", l e -
vantaram questoes e juntos debateram e relvinaicaram seus d i r e i -
tos, demonstrando preocupagao com a Educagao e a f a l t a de e«tea-
turagao do "sisterna". 

No periodo da tarde iam se reunir para juntas fazer em os adornos 
das salas, 

Concluimoa que pelo menos no memento em que estavamos presentee 
o relacionamento entre diretor-supervisor-escola e de harmonia, 
pois existiu dialogo e troca de opinioes. Percebemos tambem a i n -
satisfagao com a "cnamada escolar" onde muito s alegar am que o go-
verno estava iogando a escola contra a comunidade. 

Quanto a essa f a l t a de estruturacao interfere no des^nvolvimento 
da Educagao em relagao ao campo do trabalho.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i necessario uma e— 
ducagao voltada para os reaia interesees da sociedade, onde se 
disponha de verbaa, as quais sejam realmente aplicadaa e f i s c a l i -
zadas. Levando-se em consideragao que as verbas distribuidas ou 
destinadas a educagao geralmente sao desviadas. 

"i precise destinar recursos para materials didaticos, manutengao 
de biblioteca porque as que existem nao dao condigoes de pesqui-
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sae. Faz-se necessario tambem pagar melhores salarios. 


