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A DEUS, pela forca sobrenatural que nos tern concedido na luta pela 

concretizacao dos nossos ideais. 

Aos AMIGOS e colegas de Curso, com os quais dividimos reflexoes, 

experiencias e ansiedades. 

Aos PROFESSORES, grandes colaboradores e amigos, os quais tao bem 

souberam transmitir esse aprendizado que sera de muita valia para o exercicio diario da 

nossa fun9ao. 

As SUPERVISORAS do municipio de Ipaumirim - CE, que colaboraram para 

a realizacao de parte deste trabalho. 

A todos que direto ou indiretamente contribuiram de alguma forma pela 

concretizacao deste trabalho. 

Aos idealizadores do Programa Estudante Convenio-Rede Publica (PEC - RP), 
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AOS NOSSOS FAM1LI ARES que souberam entcnder a necessidade de 

dedicarmos aos estudos e nos afastar um pouco do convivio familiar. 
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A supervisao escolar tern contribuido para um desempenho docente mais 

qualificado e o supervisor como membro integrante da escola tern seu trabalho 

caracterizado pela coordenacao das atividades pedagogicas. No entanto, muito pouco se 

conhece acerca desse processo que acontece na escola e desse profissional que o 

executa. 

O momento historico vivido hoje pelos supervisores impoe um cotidiano de 

acoes sempre inovado. 

Entretanto, no decorrer das ultimas decadas a supervisao escolar tem sido 

objeto de debates e criticas, levando em consideracao a situacao do ensino, os fracassos 

e as frustradas tentativas de mudancas nos seus procedimentos, visando garantir para 

todos uma educacao de qualidade. 

E a partir da decada de 1990, que a supervisao e redescoberta e indicada como 

instrumento necessario a mudanca nas escolas; a figura do supervisor aparece pois, 

como intermediario a ideia de mudanca. Busca-se assim, uma proposta de acao coerente 

com a realidade educacional que envolva os membros da escola. 

Assim, a supervisao apresenta-se, em sua acao com caracteristicas proprias, 

onde alem de conhecer as expectativas e necessidades dos alunos, precisa manter uma 

parceria com os professores, com posicoes e interlocucoes definidas e garantidas na 

escola. 

A acao supervisora sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f az necessaria no contexto escolar, a medida em que o 

supervisor devera incentivar e sustentar o trabalho docente, mediante a promo^ao e o 

estimulo de estudos coletivos e formapao continuada, que os auxiliem a superar os 

desafios que a sociedade atual apresenta, tais como: oferecer para todos uma educacao 

de qualidade que considere o grau de dificuldade, o ritmo de aprendizagem inerente a 

cada educando, o atendimento de seus interesses e necessidades, bem como acompanhar 

o progressive desenvolvimento tecnologico. 

Diante do exposto consideramos relevante o desenvolvimento desse estudo no 

municipio de Ipaumirim - CE objetivando analisar as praticas de Supervisao Escolar na 

rede publica municipal de ensino, mais especificamente identificar as praticas 

desenvolvidas pelos profissionais que atuam nesta rede evidenciando a concepcao que 

os mesmos atribuem a sua atuacao dentro da escola. 



A nossa preocupacao com o papel da supervisao nas escolas esta relacionada 

com a experiencia que tivemos enquanto educadoras das primeiras series do Ensino 

Fundamental e, posteriormente como alunas de Licenciatura Plena em Pedagogia, 

habilitacao em Supervisao e como coordenador pedagogico. 

Levantamos entao, os seguintes questionamentos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K Como os supervisores compreendem sua atuacao no ambito escolar? 

% O trabalho do supervisor escolar contribui para o trabalho do professor na 

sal a de aula? 

% Quais as principals dificuldades enfrentadas pelos supervisores escolares? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7i Como se da o relacionamento entre supervisores e professores? 

Com esta gama de questionamentos iniciamos o estudo acerca da supervisao 

escolar, ja que acreditamos que desnudando suas arbitrariedades e equivocos, 

proporcionaremos contribui9oes para que se promovam modifica^oes a atual pratica de 

supervisao escolar desenvolvidas nas nossas escolas publicas municipals. 

Acreditamos que estudos desta natureza poderao contribuir na ampliacao de 

conhecimentos sobre o tema em questao, bem como servirem de eixo para possiveis 

questionamentos e analises mais detalhadas por parte dos supervisores que dele fizerem 

uso. 

Assim, esse trabalho se apresentara da seguinte forma: no primeiro capitulo 

expomos o Referencial Teorico, que reune reflexoes sobre a supervisao escolar, na otica 

de conceituados intelectuais, como RANGEL, SAVIANI e ALONSO. 

O Referencial Metodologico, e o segundo capitulo, no qua! descrevemos os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados, o universo pesquisado, bem como, os 

metodos utilizados durante os estudos. 

No terceiro capitulo abordamos a concepcao e a pratica da Supervisao Escolar; 

enquanto que no quarto capitulo expomos as praticas de supervisao desenvolvidas pelas 

supervisoras da rede publica do Municipio de Ipaumirim - Ceara. 

Finalmente, no ultimo capitulo analisamos as praticas de Supervisao Escolar 

desenvolvidas pelas colaboradoras, a concep9ao que as mesmas atribuem a sua atua9ao 

dentro da escola, bem como, a relcvancia do estudo desenvolvido por nos no que se 

refere a promo9ao de reflexoes acerca da a9ao supervisora desempenhada no ambito 

escolar. 



R E F E R E N C I A L T E O R I C OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA camn^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rl•/ 

A reflexao sobre a Supervisao Escolar hoje, nos remete a nccessidade de uma 

abordagem mesmo que breve, sobre o processo historico de organizacao da supervisao. 

A acao supervisora segue a acao educativa desde suas origens. A mesma se fez 

presente desde as comunidades primitivas e sofreu varias alteracoes conceituais no seu 

processo evolutivo, passando a ser vista como profissao. E o que advoga, por exemplo 

SAVIANI (2002:13): 

(...) a fungao supervisora, impliciiamente , acompanha a 

agdo educativa desde suas origens. Na medida em que 

essa fungao vai sendo explicitada, eshogando-se no 

e spin to a ideia de supervisao, (...) abre-se o caminho 

para, hem mais tarde, se colocar a questao da agdo 

supervisora como profissao, (...) 

Neste sentido, observa-se que a funcao supervisora manteve-se implicita e 

indiferenciada ate o final da Idade Media, assumindo carater de vigilancia discreta, 

protecao e orientacao. A ideia de supervisao por sua vez, surgiu a partir do Ratio 

Studiorum dos jesuitas, atravessou as reformas pombalinas, debates e tentativas do 

periodo imperial, estendendo-se ate a Primeira Republica, assumindo claramente a 

funcao de controle, fiscalizacao, conformacao e ate coercao. 

No decorrer dos anos 20 aos anos 80, tenta-se conferir status profissional a 

acao supervisora, mediante a especificacao das caracteristicas da profissao em torno de 

um mecanismo permanente, necessidade social e uma identidade propria. Sendo assim, 

o supervisor teria um papel prcdominantemcnte de orientacao pedagogica e de estimulo 

a competencia tecnica. 

Vale lembrar que os primeiros supervisores escolares brasileiros para atuar no 

ensino primario foram formados em 1950, mediante cursos promovidos pelo PABAE 

(Programa Americano Brasileiro de Assistencia ao Ensino Elementar) e que a 

Supervisao Escolar passou a exercer nos sistemas educacionais o dever de controlar a 

qualidade do ensino e possibilitar a sua real melhoria. Alem disso, exigiu-se do 

supervisor uma formacao superior. E o que assevera R A N GEL (2001:84): 



A lei 9.394/96 em seu art. 64 estahelece que aformagao 

para profissionais da educacao para administragao, 

pianejamento, inspegao supervisao e orientagao 

educational para a educacao bdsica, sera fell a em cursos 

de graduagdo e Pedagogia ou e nivel de Pos-graduagao, a 

criterio da imtituigao de ensino, garantida, nesta 

formagdo, a base comutn national. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entretanto, percebe-se que na realidade professores sao alocados e retirados 

das funeoes sem possuir habilitacao ou mesmo uma capacitacao em servico, o que 

favorece a descontinuidade do trabalho a ser desenvolvido nas escolas ao mesmo tempo 

em que coloca o supervisor numa posicao bastante fragil: nao se submetendo as 

determinacoes e as expectativas do si sterna, ele e afastado da funcao. 

Contudo, o supervisor escolar, embora formado tecnicamente, deve ser capaz 

de interpretar, analisar e refletir criticamente o processo educacional que se realiza 

dentro da escola, da sala de aula, como tambem da sociedade. 

Neste sentido, ALONSO (2002) afirma que para o exito do trabalho da 

supervisao algumas condicoes sao imprescindiveis: manter um clima de cordialidade, 

encorajamento, fortalecer o sentimento grupal, trabalhar com o professor partilhando 

ideias, estimulando e fortalecendo as liderancas, proporcionando o trabalho em equipe, 

a troca de experiencia, a reflexao sobre a pratica, sugerindo, mostrando alternativas, 

conhecer a legislacao, seus limites e brechas, preocupando-se sempre com a renovacao 

da escola e das praticas pedagogicas; estar atento para as dificuldades apresentadas 

pelos professores; subsidiar os docentes com informacoes atuais sobre temas 

complexos, orientando leituras, dando referencias ou eneontros com especialistas na 

area; atuar junto a administracao da escola no sentido de viabilizar eneontros para 

debates e estudos. 

Considerando a Supervisao Escolar como um trabalho de assistencia ao 

educador englobando pianejamento, acompanhamento, avaliacao, coordena?ao e 

atualizacao, tomadas como sustentaculos para nossas reflexoes, podemos destacar a 

visao sobre Supervisao Escolar defendida por autores como ALONSO (2002) e 

RANGEL (2002) 



A supervisao (...) vat muito a/em de um trabalho 

meramente tecnico-pedagogico, (...) uma vez que impfica 

uma aqao planejada a partir de objetivos muito claws, 

assumidos por todo o pessoal escolar com vistas para o 

fortalecimento do grupo e ao sen posicionamento 

responsdvei /'rente ao trabalho educativa (2002:175). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante das mudancas conceituais ocorridas durante o processo historico, 

precisamente na decada de 90, ha a redescoberta da supervisao apontada como 

instrumento fundamental para a mudanca nas escolas buscando uma proposta de acao 

condizente com a realidade escolar que envolva todos os membros da escola. E o que 

ressalta, por exemplo ALONSO (2002:169): 

Messes casos, a supervisao torna-se forgo aglutinadora e 

impulsionadora do grupo, atuando como mediadora do 

si sterna, (...) mi ma posigdo (...) de interprete da realidade 

escolar e de suas necessidades. 

A supervisao escolar, ganha portanto novas dimensoes, passando de um 

recurso meramente tecnico para se tornar um fator politico. 

Neste sentido percebe-se que e de fundamental importancia desenvolver um 

pianejamento participativo assegurando o comprometimento de todos os membros da 

escola para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

Assim sendo, constata-se que a funcao supervisora nas escolas e necessaria a 

medida que esta devera oferecer orientacao e assistencia aos professores nas 

diflculdades que enfrentam na sua pratica diaria. Seguindo este pensamento, RANGEL 

afirma que: 

"Supervisao Escolar supoe a supervisao da escola nos 

servigos administrativos, de funcionamento geral, como 

(ambem os pedagogicos. " (2002:76). 



Evidencia-se pois, que a Supervisao Escolar nao com port a uma unica tarefa, 

uma vez que traz em si uma conotacao abrangente que envolve os servicos das 

instancias intermediarias e centrais do sistema e da politica da educacao, tais quais: 

Orientacao Pedagogica, Supervisao Escolar, Coordenacao de Turno, Coordenacao de 

Area ou Disciplina e Supervisao Pedagogica. 

Deste modo, das transformacoes que estao acontecendo na sociedade e das 

novas demandas que se colocam para a educacao, surge a necessidade de se ter agentes 

especializados, bem preparados, atualizados e dinamicos, capazes de perceber os 

problemas internos e os dos professores, preocupados com o destino dos alunos e com 

as responsabilidades da escola e da comunidade. 



R E F E R E N C I A L M E I O I K ) L O G I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para buscarmos informacoes acerca das praticas de supervisao escolar 

desenvolvida no Municipio de Ipaumirim, optamos por uma pesquisa tipo exploratoria e 

analitica, Essa caracteristica da pesquisa se adequa a concepcao de GONSALVES como 

sendo: "(...) aquela que se caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, 

com objetivo de oferecer uma visao panoramica, uma primeira aproximacao a um 

determinado fenomeno". (2001:65) 

O universo pesquisado foi o quadro de Supervisoras das Escolas Publicas do 

Municipio de Ipaumirim-CE. Para coleta de dados utilizamos o questionario constituido 

de perguntas objetivas e subjetivas com as quais aproximamo-nos do probtema em 

questao. A opcao por este instrumento deve-se ao curto espaco de tempo para a 

execucao da pesquisa e por acreditarmos que ele seria o instrumento viavel para termos 

acesso as funcoes de supervisao. Esse instrumento de coleta de dados segundo MATOS: 

"(-.) consiste em que, sem a presenca do pesquisador, o investigado responda por 

escrito a um formulario (com questoes) entregue pessoalmente, ou enviado pelo 

correio". (2001:48) 

As questoes abordadas para obtencao dos dados tiveram como base os 

objetivos do referido estudo. Assim, foram elaboradas questoes objetivas com as 

seguintes alternativas: satisfatorio, muito satisfatorio, pouco satisfatorio e insatisfatorio. 

Alem disso, questSes subjetivas completavam o referido questionario. Nestas, as 

supervisoras dissertaram a respeito do seu entendimento sobre o papel do supervisor 

escolar. 

Tambem utilizamos eneontros com os supervisores para investigar as funcoes 

que os mesmos desempenham no espaco escolar, bem como ampliar os conhecimentos 

das coordenadoras, sobretudo possibilitar o desenvolvimento de intervenc5es na sua 

pratica cotidiana. Para tal, foram utilizados debates de textos, reflexoes, dinamicas, 

musicas e questionamentos. 

Os dados coletados foram analisados com base nas referencias teoricas que 

serviram de suporte para compreendermos como as supervisoras das escolas publicas do 

Municipio de Ipaumirim concebem sua acao no ambito escolar. 



A C O N C E P C A O E P R A T I C A D A S U P E R V I S A O E S C O L A R N O M U N I C I P I O 

D E I P A U M I R I M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente texto resulta de uma pesquisa realizada com um grupo de 05 

supervisoras lotadas na Sede da Secretaria de Educacao do Municipio de Ipaumirim -

Ceara, especificamente no Centro de Treinamento Professor Jose de Holanda. Tais 

supervisoras apresentam as seguintes qualificacoes: 02 graduadas, uma com 

Licenciatura Plena em Ciencias e 03 possuem o Magisterio. 

Adotamos o questionario como instrumento de coleta de dados para nossa 

investigacao. O mesmo consta de questoes objetivas e subjetivas destinadas a analise 

das praticas de supervisao escolar desenvolvidas nas Escolas Publicas do Municipio de 

Ipaumirim. Alem do questionario, tivemos oportunidade de conversar com as 

supervisoras em eneontros realizados durante o mes de abril, onde as mesmas relatam 

algumas experiencias da sua pratica diaria, conforme explicitaremos no decorrer desse 

texto. 

No que se refere ao espaco de atuacao do supervisor, ao material disponivel, ao 

trabalho da supervisao, a contribuicao desse profissional para o desempenho do 

professor e o relacionamento do supervisor com os demais membros da escola, 100% 

das questionadas consideraram todos esses aspectos satisfatorios. 

Embora as supervisoras considerem o espaco onde atuam satisfatorio, ao serem 

questionadas sobre o assunto, as mesmas mencionaram que realizam apenas visitas 

bimestrais as escolas, nas quais fazem a observacao da execucao dos pianos de aula dos 

professores. Tambem sao realizados eneontros para planejamentos na Sede da 

Secretaria de Educacao de Ipaumirm. Com esta pratica, o que se pode verificar e que ha 

uma reducao do espaco de atuacao do supervisor. 

Em se tratando dessa questao, MEDINA nos diz que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... o espaco de atuacao do supervisor tido consist ia, 

simplesmente, na criagdo de um ambiente fisico e sim na 

forma de ir e vir do supervisor, no movimento que elefaz, 



com quern faz, como ofaz e para quern ofaz na escola. " 

(1997: 17) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No que diz respeito ao material disponivel para o trabalho da supervisao, as 

colaboradoras assinalaram ter acesso ao material didatico como textos mimeografados 

para estudos e modelos de atividades que possam auxiliar o trabalho do professor. 

Pudemos comprovar tal afirmacao em eneontros realizados com as mesmas, onde uma 

das supervisoras falou: 

"Nao dispomos de material especifico que or lent e o 

trabalho de supervisao. Procuramos realizar o nosso 

trabalho com pouco que dispomos como a/guns textos, 

revistas que servem de subsidios para pesquisas, so que 

precisamos de material mais aprofundado para fazer um 

estudo mais adequado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "  (S3) 

Considerando o estudo como ampliacao das acoes e relacoes que propiciam 

decisSes fundamentadas na perspectiva de avancos do conhecimento e das praticas e 

que a coordenacao pedagogica do Municipio de Ipaumirim incorpora estudos 

sistematizados, utilizando para tanto aportes teorico-praticos. 

Segundo ALONSO (2002), o trabalho de supervisao devera oferecer orientacao 

e assistencia aos professores nas dificuldades que enfrentam no seu cotidiano escolar, 

mantendo com eles um relacionamento proximo num ambiente de colaboracao e 

respeito mutuo. 

Nessa perspectiva, apesar das entrevistadas em sua totalidade apontarem como 

satisfatoria sua contribuicao para o trabalho do professor na sala de aula, as mesmas 

comentaram que suas visitas sao consideradas pelos professores como uma 

"fiscalizacao". Tendo essa concepcao, alguns professores hesitam em aceitar o trabalho 

de supervisao, dificultando desse modo, o relacionamento entre o supervisor e todos os 

membros da escola. E como advoga, por exemplo uma das profissionais: 

"Pazemos visitas bimestrais as escolas, e a/guns nos 

recebe com alegria, no entrelanto, ouiros, isto e os que 



nao tern compromisso, responsabilidade e nao fazem os 

pianos de aula,ficam aborrecidos e se descidpam dizendo 

(pie nao precisam de ninguem para observar o sen 

trabalho pois sabe o que tern que fazer. " (S4) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em relacao a influencia da formacao inicial na pratica do supervisor, 60% das 

colaboradoras conceberam como satisfatoria, enquanto que 40% afirmaram ser pouco 

satisfatoria. 

Observamos que 40% das supervisoras afirmam que sua formacao inicial 

influencia de forma pouco satisfatoria. Apesar disso, nas questoes discursivas, 

apontaram que realizam um trabalho de auxilio aos professores. 

Para tal encargo, e necessario ver a supervisao escolar como um trabalho de 

coordenacao da pratica educativa, a fim de assegurar os principios de liberdade e 

solidariedade humana, uma vez que sao os pilares da educacao brasileira e das politicas 

de formacao de profissionais da educacao. Sendo assim, a formacao nao so influencia, 

como e necessaria a pratica supervisora. 

Nesse sentido concordamos com JUNIOR quando nos diz que 

"... se a pratica desordenada ainda parece huge da 

praxis consistente e articulada que se deseja, isto 

certamente decorre, em grande parte, dos problemas 

enfreniados no processo de formacao do supervisor." 

(1997:98) 

Quanto a contribuicao da formacao continuada na sua pratica 80% das 

supervisoras declararam que a mesma e satisfatoria e 20% a julgaram muito satisfatoria. 

Acreditamos que a pratica desempenhada pelo supervisor depende 

principalmente da maneira como ele ve o processo ensino-aprendizagem e da concepcao 

que possui sobre o trabalho que desenvolve. 

Nesse contexto, o supervisor, como mediador do processo ensino-

aprendizagem, necessita de teorias que fornecam instrumentos de analise e reflexao 

sobre a pratica escolar, como se aprende e como se ensina, teorias que podem e devem 

enriquecer infinitamente o seu trabalho e dos docentes. E o que contempla, por exemplo 

COOL: 



"... mcessitamos de teorias que nos sirvam de referencial 

para contextualizar e priorizar metas e finalidades para 

planejar a atualizagao, para analisar sen desenvolvimento 

e modificd-lo paulaiinamenie, em funcao daquilo que 

ocorre e para tomar decisdes sobre adequacao de tudo 

isso." (1998:12) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desse modo, nao basta so participar de aperfeicoamento, reciclagem como 

forma de adquirir "formulas prontas" que indicam como atuar. Faz-se neeessario que o 

supervisor tenha uma formacao inicial e continuada para que promovam o 

desenvolvimento de atitudes criticas frente as propostas inovadoras. 

Ao responder a questao subjetiva sobre a compreensao que possuem da funcao 

supervisora, 60% das colaboradoras descreveram a supervisao como instrumento que 

auxilia o professor na escolha de procedimentos que promova um processo de ensino-

aprendizagem satisfatorio. 

Entretanto 40% colocaram a supervisao como um trabalho de integracao que 

envolve todos os membros da escola, inclusive o aluno, de forma que esse trabalho 

esteja voltado para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Constamos tal ideia 

quando as supervisoras em suas respostas relataram que o grupo gestor, professores e 

alunos tern que ter clara nocao de seus papeis e de suas responsabilidades. 

Para constituir atividades de "interacao entre iguais" que garanta avancos 

significativos no desenvolvimento dos professores , e fundamental que a supervisao 

realize um trabalho de assessoramento aos professores e a equipe escolar a fim de 

desenvolver um projeto coletivo visando mudancas nas praticas usuais e nas concepcoes 

que a embasam. Neste sentido, MEDINA ressalta que: 

"... o supen'isor nao e mais aquele sujeito que possui um 

" superpoder" de assessor at; acompanhar, controla e 

avaliar o trabalho que os professores realizam nas 

escolas, mas aquele que consiroi com os professores sen 

trabalhodidrio". (1997:21) 



Sendo assim, e relevante que o supervisor desenvolva acao direta nas escolas, 

mediante acompanhamento aos professores e toda equipe escolar, o que, como foi 

demonstrado, nao e realizado pela equipe de profissionais por nos pesquisados. 

Quando questionadas sobre a influencia da sua pratica nos resultados do 

processo ensino-aprendizagem, 100% responderam que fazem um trabalho de auxilio 

aos professores por meio de eneontros periodicos, capacitacao e apoio, implementacao 

de estrategias para correcao de metas estabelecidas visando alcancar os objetivos 

almejados. 

As respostas registradas no questionario pelas supervisoras ilustram bem essa 

concepcao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Por meio de eneontros periodicos e relatdrios escritos, 

implementando estrategias para eventual correcao de 

metas estabelecidas, para que atinjam os objetivas 

almejados. " (S2) 

"Com um olhar 'olhar critico', procuro avaliar e 

colaborar com a pratica da equipe escolar, dando suporte 

tecnico-pedagdgico e criando um ambiente de interagao e 

empenho que favoreca a melhoria lanto do professor 

quanta do aluno em seus respectivos papeis no processo 

de ensino-aprendizagem." (S5) 

Percebemos que as supervisoras nao informaram sobre a influencia que 

exercem no processo ensino-aprendizagem; referiram-se apenas as atividades que 

desempenham na sua pratica diaria. 

Pudemos perceber que as mesmas possuem uma concepcao de supervisao que 

visa a acao de velar sobre os professores buscando assegurar a regularidade do seu 

trabalho ou de seu comportamento. 

Pudemos constatar tal afirmacao, quando uma das supervisoras declara que: 
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"Como imtrumenlo de apoio no desempenho dos 

irabalhos com o grupo, de forma inlegrada buscando 

coJelar informacoes que garantam sucesso e coesao no 

ensino-aprendizagem, visando uma qualidade de 

educaqdo cada vez meihor. " (SI) 

A supervisao escolar supoe a participacao nos servicos administrativos e 

pedagogicos da escola. Nesse sentido, e relevante classificar o objeto da acao 

supervisora. 

A esse respeito, RANGEL assinala: 

"0 objeto especifico da supervisao escolar em nivel de 

escola e o processo de ensino-aprendizagem. A 

ahrangencia desse processo inc/ui: curriculo, programa, 

pianejamento, avaliacdo, me todos de ensino, recuperacdo 

sobre os quais se observant os procedimentos de 

coordenacao, com a finalidade iniegradora e orientagdo, 

nucleada no estudo, nets trocas, no significado da praxis. " 

(2002:78) 

Dessa forma, as funcoes do supervisor estao ligadas ao processo de ensino-

aprendizagem, abrange a coordenacao da elaboracao do curriculo, do pianejamento, dos 

programas, escolha de livros didaticos, entre outras funcoes. 

Portanto constatamos que apesar de desenvolverem algumas das funcoes de 

competencia do supervisor, faz-se necessario que as mesmas sejam revistas, nao so por 

parte dos profissionais entrevistados, mas tambem perante o poder publico, uma vez que 

e exigido do supervisor criatividade, iniciativa, dinamismo, a fim de encontrar os 

momentos adequados para agir e provocar o trabalho cooperativo dos professores. 

Entretanto, na maioria das vezes, pessoas sao alocadas para exercerem funfao de 

supervisao sem possuir habilitacao ou capacitacao para tal servico, o que os deixa em 

uma posicao de subordinacao as determinacoes e as expectativas do sistema. 

Podemos completar esta ideia quando FERNANDES destaca que: 



"A compeiencia a ser conslruida pelos supervisores, em 

qualquer nivel que at item deve ser re velar primeiro na sua 

capacidade de visualizar claramenie qua! pode e deve ser 

opapel da supervisao... " (2000:121) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Urge pois, promover eneontros para estudos coletivos, objetivando ampliar os 

conhecimentos uma vez que o supervisor deve ser capaz de provocar mudancas nas 

politicas educacionais, eoordenar a elaboracao coletiva do projeto educacional, 

pianejamento, avaliacao, sobretudo, analisar as praticas educacionais, visando uma 

educacao de qualidade. 



A P R A T I C A D E S U P E R V I S A O D E S E N V O L V I D A N O M U N I C I P I O 

D E I P A U M I R I M - C E A R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao nos propormos estudar com um grupo de supervisoras sobre suas praticas 

pedagogicas nas escolas que trabalham, ficamos receosas por nao conhecermos o grau 

de aceitabilidade e interesse das mesmas frente a nosso projeto. Esse receio esta 

vinculado ao fato de que nem sempre e facil refletir sobre as ac5es proprias do 

supervisor no exercicio do trabalho ja realizado e do que podera vir a realizar, pois ha 

medo de se perder as referencias tradicionais ao se descobrir o novo. 

Nos surpreendemos entretanto, com a disponibilidade das coordenadoras e da 

Secretaria da Educacao em receber-nos e sobretudo, disponibilizarem-se a contribuir no 

que fosse necessario ao nosso trabalho, uma vez que elas acreditavam ser fundamental o 

desenvolvimento de um estudo sobre a tematica proposta, para que viesse nao so 

esclarecer possiveis duvidas, mas que servisse para fomentar a busca de aprimoramento. 

Quando iniciamos os eneontros, percebemos um pouco de timidez por parte 

das colaboradoras. Notou-se tambem, que elas estavam apreensivas quanto a 

necessidade de se mostrarem profissionais atualizadas e competentes. Apos dar-nos as 

boas vindas, uma supervisora em especial deixou-nos muito feliz com a sua fala: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Este estudo sera bastante proveitoso, pois tudo 

que nos venha aprimorar nossos conhecimentos aceitamos 

e dispomos com prazer. Esperamos aprender tudo o que 

for passive/ em conjunto com voces e lambent passar um 

pouco da nossa experiencia".(S2). 

Este comentario nos mostra a abertura das supervisoras em participar 

ativamente desse estudo, demonstrando dedicacao com o seu trabalho. 

Estudando o texto de SAVIANI (2002), que trata da supervisao educacional no 

interior da Historia da Educacao, refletimos como a acao supervisora evolui para a 

condicao de profissao apos inumeros debates, discussoes acerca da ideia de supervisao. 

Durante a reflexao, as coordenadoras se pronunciaram fazendo comentarios 

sobre a pratica da supervisao e da nao aceitacao de seu trabalho por parte do professor. 



Nota-se pois, entre supervisor e professor nao ha um bom relacionamento, 

conforme relata uma das colaboradoras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os professores nao aceitam o trabalho do supervisor, 

porque acreditam que o supervisor vai interferir na 

autonomia do professor na sola de aula. " (S5) 

Ao final deste cncontro, as coordenadoras fizeram algumas indagacoes as quais 

consideramos relevante registrar, tais como: 

"() trabalho do supervisor e com professor ou 

direfaniente com o aluno? " (SI) 

"A funcao do supervisor e oriental- ou observar os 

professores? " (SI) 

"Qua/ a diferenca entre inspecao e supervisao? " (SI) 

A partir destes questionamentos, reconhecemos que as colaboradoras sentiam 

necessidade de conhecer teorias que fundamentassem sua pratica. 

Nesse sentido, buscamos abordar nos eneontros posteriores aspectos da 

supervisao, possibilitando discussao acerca de sua especificidade na escola, incluindo a 

coordenacao, incentivo e atualizacao de estudos e praticas do corpo docente, relativas a 

nova proposta de curriculo e a elementos do processo de ensino-aprendizagem. 

Aos poucos, no decorrer das atividades propostas, os comentarios 

encaminharam-se, sem nossa intervencao, sobre as praticas por elas desenvolvidas. Em 

contatos posteriores, pudemos constatar que as supervisoras comentavam sobre suas 

praticas e questionavam sobre o que entendiam por supervisao com mais 

espontaneidade, demonstrando que o nosso trabalho ja adquiria credibilidade. Uma 

delas assim descreveu o trabalho que promove junto aos professores: 

"Realizamos acompanhamento at raves do pianejamento e 

supervisao nas escolas. " (S3) 



Ao refletirmos sobre os conceitos que orientam a supervisao escolar, os 

problemas atuais da educacao e da escola das quais as supervisoras se ocupara e suas 

posicdes na dinamica do processo pedagogico, sobre a otica de FERREIRA (2002), 

observamos que a discussao das coordenadoras seguiram o mesmo ritmo das reunioes 

anteriores, sempre com demonstrates de interesse e fazendo oportunas colocacoes 

sobre as ideias da autora. A respeito deste texto, os comentarios centraram-se nas varias 

func5es da supervisao desenvolvidas por elas, anteriormente citadas e na elaboracao do 

Projeto Politico Pedagogico. Apos o estudo do texto as colaboradoras fizeram o 

seguinte eomentario: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Para enfrentar os novos desafios que a sociedade do 

conhecimento apresenta e preciso um trabalho cole/ivo, o 

supervisor deve fazer um trabalho que chame a atengao 

da colaboragao de todos na eiaboragdo do Projeto 

Politico Pedagogico. " (S2) 

Embora tenham mencionado a elaboracao do Projeto Politico Pedagogico, uma 

das supervisoras indagou-nos sobre a existcncia de um modelo para fazer o ja referido 

projeto, abordando inclusive, a pretensao da equipe da secretaria em elabora-lo nas 

escolas. No entanto, foi apontado a falta de conhecimento como principal dificuldade 

para a realizacao de tab almejada atividade. 

Surpreendeu-nos a descoberta de que a supervisao era realizada mais 

precisamente nas escolas da zona rural devido a ausencia de diretores e secretarios. 

Sendo assim, observem o que diz uma supervisora: 

"Fazemos visitas himeslrais as escolas menores, onde nao 

ha diretor, mm secretdrio, pois achdvamos que as ontras 

escolas que tern equipe complela nao havia necessidade 

de visitd-las, ja que nos encontramos nos planejamentos 

com os professores. " (S5) 

Este desabafo nos leva a crer que atualmente ainda ha vestigios de uma 

concepcao de supervisao fundamentada na fiscalizacao e controle. 
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E pertinente abordar a colocacao de uma das coordenadoras, no que diz 

respeito ao material disponivel para realizacao de seu trabalho: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao dispomos de material especifico que oriente o 

trabalho de supervisao. Procuramos realizar o nosso 

trabalho com o pouco que dispomos. " (S3) 

Acreditamos que a alocacao de profissionais sem qualificacao especifica para 

exercer a funcao de supervisao, a ausencia de programas de formacao continuada para 

esses profissionais, bem como a falta de material especifico que oriente o trabalho de 

coordenacao e tambem conseqiiencia da ingercncia politica que ocorre em nossas 

escolas. 

Orientamo-nos pelos estudos de ALONSO (2002), que evidencia as limitacoes 

da formacao inicial e a importancia de um programa de formacao continuada visando o 

desenvolvimento profissional do professor e sua participacao no processo de mudanca 

na escola. 

Desta forma, as coordenadoras apontaram o PROFA1 como programa de 

formacao continuada desenvolvido por elas. 

As discussoes e questionamentos sempre pautaram na ideia dos autores e nao 

deixando de estabelecer paralelos com a pratica de supervisao realizada. As mesmas 

mencionaram que apesar dos esforcos despendidos, enfrentam muitas dificuldades e 

citaram como principais: a falta de transporte, dinheiro, ausencia de professores na 

escola e acomodacao. 

Vejam como uma das supervisoras expoe suas dificuldades: 

"Quando vamos fazer visitas as escolas plane jamos tudo e 

flea combinado data e hordrio, mas as vezes, quando 

chega o dia acontece de nao ter o transporte, e ai, ou vai 

mais tarde ou nao vai no tempo previsto. Ao chegarmos 

tarde nas escolas, o professor ja nao se enconira no 

estabelecimento. O tarde de que falo e dentro do hordrio 

de trabalho. " (SI) 



Ao comentarmos RANGEL (2002), que enfatiza o estudo e a coordenacao 

como "nucleos " da funcao supervisora, buscamos mostrar a importancia de um trabalho 

coletivo com a participacao dos membros da escola e em especial com o professor por 

ser ele o maior colaborador para o sucesso do trabalho do supervisor. 

Neste sentido, as coordenadoras falaram que sao dinamicas, buscam cada dia 

mais conhecimentos e procuram passar para os educadores todas as informacoes 

necessarias para que os mesmos construam mais conhecimentos juntamente com os 

alunos. 

Fizemos ainda, uma revisao geral dos textos estudados e falamos da 

importancia do trabalho da supervisao escolar no ambito da escola acompanhando o 

trabalho diario. As supervisoras disseram reconhecer que as visitas por elas realizada 

eram insuficientes para alcancar seus objetivos e realizar um trabalho de supervisao 

como fator politico. Acreditam tambem que por estarem "distantes" dos professores e 

terem o seu trabalho centralizado na secretaria de Educacao sao vistas como fiscais e 

outras conotacoes de cunho autoritario. 

Encerramos nossos eneontros na certeza de termos contribuido com as 

supervisoras das Escolas Publicas do Municipio de Ipaumirim, uma vez que ao 

iniciarmos os eneontros as coordenadoras estavam convictas de que a sustentacao para 

realizar o que era lhes atribuido, resultava da aceitacao do seu trabalho pelos professores 

o que posteriormente foi questionado com os estudos realizados. A medida que o 

trabalho foi sendo desenvolvido fomos confrontando a teoria com situacdes vividas no 

cotidiano escolar, num movimento de acaoVeflexao, utilizando suporte teorico 

pertinente as necessidades visiveis. Nesta perspectiva, as indagacoes comecaram a faze-

las refletir sobre sua pratica; ao fim dos eneontros elas avaliaram que o trabalho 

desenvolvido por elas poderia ser melhorado, tomando por base uma formacao 

continuada; reconheceram tambem que o supervisor pode encontrar no dialogo com os 

professores formas de intervir na qualidade do trabalho que os docentes realizam na sala 

de aula, exterminando a visao de supervisao atrelada a fiscalizacao e controle. 

Para que tal intervencao aconteca, as colaboradoras apontaram a necessidade 

de os supervisores buscarem constantemente saberes e conhecimentos atinentes as 

formas de construir metodologias que facilitem o ato de ensinar e de aprender, 

considerando a realidade da vida e das experiencias dos alunos da Rede Municipal de 

Ensino. 
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Atraves deste estudo evidenciamos que a supervisao escolar requer um 

continuo repensar e um constante recriar, que suscita muitas indagacoes, pianos e acoes. 

O trabalho fundamentou-se em estudos teoricos, confrontando-os com a pratica 

vivenciada pelas coordenadoras no setor da educacao publica municipal o que nos 

permitiu repensar a nossa pratica na escola como um todo, 

A analise dessa acao consistiu num movimento de acao/refiexao, reflexao/acao 

no qual registramos o que vinha ocorrendo no setor pesquisado. 

As colaboradoras afirmaram que sonhavam em fazer um trabalho inovador que 

contribuisse um melhoramento da educacao sem que houvesse rejeicao por parte de 

outros membros da escola e de modo especial, o professor. 

Entretanto, constatamos que existe grande resistencia em aperfeicoar o 

processo de supervisao escolar no municipio de Ipaumirim, perdurando ainda hoje o 

modelo de supervisao caracterizado pela fiscalizacao e controle, adotado desde o seculo 

X V I I I . 

Na verdade, o que e singular na formulacao deste trabalho e a enfase das 

praticas de supervisao desenvolvidas nas escolas publicas municipals da cidade de 

Ipaumirim-CE, uma vez que as supervisoras nao desenvolvem acao direta nas escolas, 

realizando assim, um trabalho "superficial", o qual se restringe a observaeao bimestral 

da elaboracao e execucao dos pianos de aula e a coordenacao de programas de formacao 

continuada. Essas atividades sao desenvolvidas mais precisamente na Sede da Secretaria 

de Educacao. 

Ainda quanto aos profissionais desta area, observamos que a quantidade de 

supervisoras e insuficiente, pois sao apenas 07, para atender as 18 escolas existentes, as 

quais localizam-se 02 na sede, 02 no Distrito de Felizardo e as demais na zona rural. 

Acreditamos pois, que parte dos problemas referentes a supervisao escolar 

estao relacionadas a falta de uma formacao profissional qualificada, tanto em relacao a 

formacao inicial como continuada. Sendo assim, as praticas de Supervisao das Escolas 

Publicas do Municipio de Ipaumirim tomam por base livros e revistas que muitas vezes 

possuem contextualizacao inadequada. 



A experiencia de pesquisar a pratica supervisora nos fez perceber que os 

estudos de aprofundamento realizados pelo supervisor e que desencadeia um trabalho de 

compreensao do desempenho do professor no cotidiano da escola, especialmente em 

sala de aula. 

Frequentemente o termo supervisao e associado a outros como inspecionar, 

reprimir, checar e monitorar. O que pretendemos demonstrar e que em decorrencia de 

uma outra concepcao pedagogica, a supervisao assume dimensoes mais amplas. Nesta 

concepcao a supervisao nao tern por meta fiscalizar, mas construir com os professores 

seu trabalho diario visando a qualidade do ensino. 

A supervisao escolar deve ser um processo interativo, atraves do qual 

supervisores e professores aprcndam sobre si mesmos e sobre a realidade escolar, no 

proprio ato da supervisao. 

Reaflrmamos, que a confianca mutua entre educador e supervisor pode 

transformar o ato de supervisionar em um momento prazeroso de descobertas e trocas 

de conhecimentos. 

Portanto, para que se construa o significado da acao supervisora de 

acompanhamento permanente do desenvolvimento do professor e necessario revitaliza-

la no dinamismo que encerra de acao - reflexao, ou seja, concebe-la como inerente e 

indissociavel da educacao observadora e investigadora no sentido de favorecer e 

ampliar as possibilidades proprias do educador. O que significa manter-se atento e 

curioso sobre as manifestacoes dos professores, oportunizando situa?oes de estudos 

enriquecedores num ambiente de colaboracio e respeito mutuo. 

E pertinente enfatizar, que o supervisor deve visar seu crescimento 

profissional, aprendendo a se auto-avaliar e buscar novos caminhos para sua realiza9ao, 

com sabedoria e responsabilidade. 

Enfim, para compreendermos o papel da supervisao escolar, faz-se necessaria 

aceitarmos que as modificacoes essenciais ao processo de supervisao escolar so serao 

possiveis se for implantada uma cultura renovada do supervisor, baseada na reflexao 

critica sobre sua pratica diaria e autonoma. 
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Q U E S T I O N A R I O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Projeto: O papel da Supervisao nas escolas publicas do municipio de 

Ipaumirim. 

0 Estagiarias: Erisnalma Moreira da Costa e Veridiana Jorge Santana 

Albuquerque. 

0 Instituicao. Centro de Treinamento Professor Jose de Holanda. 

0 Nivel de escolaridade: 

0 Tempo de Servico: 

1. Voce considera que o espaco onde o supervisor atua e: 

( ) muito satisfatorio 

( ) satisfatorio 

( ) pouco satisfatorio 

( )insatisfatorio 

2. O material disponivel para a realizacao do trabalho da supervisao e considerado: 

( ) muito satisfatorio 

( ) satisfatorio 

( ) pouco satisfatorio 

( ) insatisfatorio 

3. A sua formacao inicial influencia na sua pratica de forma: 

( ) muito satisfatoria 

( ) satisfatoria 

( ) pouco satisfatoria 

( ) insatisfatoria 



4. A formacao continuada contribui na sua pratica de forma 

( ) muito satisfatoria 

( ) satisfatoria 

( ) pouco satisfatoria 

( ) insatisfatoria 

5. O trabalho do supervisor, esta contribuindo para o trabalho do professor na sala 

de aula, de maneira: 

( ) muito satisfatoria 

( ) satisfatoria 

( ) pouco satisfatoria 

( ) insatisfatoria 

6. O relacionamento entre supervisores e denials membros que compoem a escola 

(professor/diretor) e considerado: 

( ) muito satisfatorio 

( ) satisfatorio 

( ) pouco satisfatorio 

( ) insatisfatorio 

7. Como voce compreende a funcao da supervisao escolar atualmente? 

8. Como voce analisa a influencia da sua pratica nos resultados do processo de 

ensino - aprendizagem? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A Supervisao Educaeional em perspectiva historical 

mediacao da ideia. 
da funcao a profissao pela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dermeval Saviani 

A acao supervisora segue a acao educativn desde suas origens. A mesma se fez 

presente desde as comunidades primitivas e sol'rcu varias alteracoes conceituais no seu 

processo evolutivo, passando de funcao a profissao pela mediacao da ideia. 

Desta forma, a fungao supervisora manteve-sc implicita e indiferenciada ate o final 

da Idade Media, assumindo carater de vigilaneia discreta. protecao e orientacao. A ideia de 

Supervisao surgiu a partir do Ratio Studiorum dos Jejuftas, atravessou as Reformas 

Pombalinas, debates e tentativas do periodo imperial, estendendo-se ate a Primeira 

Republica, assumindo claramente a funcao de controle, fiscalizacao, conformacao e ate 

eoercao. 

No decorrer dos anos 20 aos anos 80, tenta-se conferir status profissional a acao 

supervisora, mediante a especificacab das caractcristicas da profissao em torno de um 

mecanismo permanente, necessidade social e uma identidade propria. Sendo assim, a 

separacao entre a "parte administrativa" e a "parte tecnica" 6 condicao para o surgimento 

da figura do supervisor como distinta do diretor e tambem do inspetor, cabendo pois ao 

supervisor um papel predom i nantemcnte de orientacao pedagogica e de estimulo a 

competencia tecnica. 

A supervisao se inicia no Brasil mediante cursos promovidos pelo Programa 

Americano - Brasileiro de Assistencia ao Ensino Elemental- (Pabaee), que formou a 

primeira leva de supervisores escolares paru atuur no ensino elementar (primario) 

brasileiro, com vistas a modernizacao do ensino e ao preparo do professor leigo. A 

formacao de tais supervisores se deu segundo o modelo de educacao americano, que 

enfatizava os meios (metodos e tecnicas) de ensino. O Pabaee expandiu-se no Brasil 

durante o periodo de 1957 a 1963. 

Portanto, no final da decada de 60, o curso de Pedagogia foi organizado na forma 

de habilitacoes centradas nas areas tecnicas individualizadas por funcao: administracao, 

inspecao, supervisao e orientacao, alem disso. previu-se tambem, como habilitacao o 

magisterio de disciplinas profissionalizantes dos cursos normals e o Pianejamento 

Educaeional reservado para o nivel de pos-graduaeuo (mestrado). 

Conclui-se pois, que o desafio que se poe pura a supervisSo escolar hoje, extrapola 

a esfera especificamente pedagogica, situando-se na contradigao central da sociedade 

modema que, por um lado desenvolve numa escala scm precedentes as forgas produtivas 

hum anas e, por outro, langa na miseria mais desprc/Jvcl contingentes cada vez mais 

numerosos de seres humanos. A soluc2o desses prtiblemas implica a transformacao das 

relagoes sociais vigentes. 

FERREIRA, N.S.C (org). Siipirviulo Educaeional para uma escola de 

qualidade: da formacao a actio. 3" ed. Sao Paulo: Cortez. 2002. 



Supervisao: do sonho a agao - uma pratica em transformagao. (Mary Rangel) 

* O Sonho - o ideal, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Utopia, o que se deseja, imagina, espera. 

* A Transformagao - o que se reve e atualiza, o que se transpoe, do sonho a fatos 

da realidade. 

*A agao - o que efetivamente se faz, na supervisao da escola, na praxis que desafia, 

que se busca entender e realizar, constituindo-se em objeto tanto do cotidiano do trabalho 

quanto do cotidiano da formagao. 

* A Supervisao Educaeional traz, em si, uma conotagao abrangente, que envolve os 

servigos de instancias intermediarias e centrais do sistema e da politica da educagao: 

-> Supervisao escolar 

-> Orientagao pedagogica 

-> Coordenagao de turno 

-> Coordenagao de area ou disciplina 

-> Supervisao pedagogica 

* Objeto da agao supervisora 

* Abrangencia do processo de ensino-aprendizagem inclui: curriculo, programas, 

pianejamento, avaliagao, metodo de ensino e recuperagao. 

A supervisao do curriculo - cabera ao supervisor coordenar atividades de 

estudo e de integragao do curriculo, integrando a base comum nacional e 

sua parte diversificada em torno de paradigma curricular que vise 

estabelecer a relagao entre a educagao fundamental e a vida cidada, 

atraves de varios aspectos: 

• A saude 

• Sexualidade 

• A vida familiar e social 

• O meio ambiente 

• O trabalho 

• A ciencia e a tecnologia 

• A cultura 

• As linguagens 

FEREIRA, Naura Syria Carapeto (org).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Supervisao educational para uma escola 

de qualidade: da formagao a agao. Sao Paulo: Cortez, 1999. 



Abrangencia do processo de ensino - aprendizagem : 

(Mary Rangel) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T> A Supervisao do curriculo 

Coordenagao de atividades de estudo e de integracao do curriculo. 

A supervisao dos programas 

Incentivo e pianejamento de oportunidades de estudo para os professores. 

A supervisao da eseolha de livros didaticos. 

Orientar as decisSes coletivas dos professores na eseolha dos livros a 

serem adotados. 

A supervisao do pianejamento de ensino 

Orientar conceitos e criterios, procurando garantir oportunidades de 

construgao coletiva do pianejamento de ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A supervisao dos metodos de ensino 

Acompanhar e considerar as teorias, os prinefpios pedagogicos, 

psicologicos e didaticos para avanco no sentido e significado da praxis. 

A supervisao da avaliaeao 

Fazer das experieneias, da vivencia das dificuldades, dos desdobramentos 

pedagogicos e socials da avaliagao, objeto de analise e possiveis reformulagoes de 

conceitos e condutas. 

A supervisao da recuperagao 
Orientar e coordenar atividades que no dia-a-dia das aulas, revisem, (re) 

expliquem, (re) exemplifiquem os topicos do programa nos quais, observando-se as 
verificagoes, revelaram-se dificuldades dos alunos. 

A supervisao e projeto pedagogico da escola 

Estimular o estudo, a integragao do trabalho, a pesquisa, sobretudo a 

elaboragao do projeto pedagogico da escola. 

FEREIRA, Naura Syria Carapeto (org). Supervisao educational para uma escola 

de qualidade: da formagao d agao. Sao Paulo: Cortez, 1999. 



Supervisao Educaeional: novas exigencias, novos conceitos e novos significados. 
(Naura Syria Carapeto Ferreira) 

Diante das mudancas sociais faz-se necessario repensar que preceitos, concepcoes e 

valores deverao orientar a formagao e a pratica dos profissionais de educagao, 

especialmente o supervisor. 

Dessa forma, para iidar com os novos desafios que a "sociedade do conhecimento" 

apresenta e necessario que o supervisor atue de forma dinamica e organica no ambito da 

administragao, participando das politicas e do pianejamento atraves da elaboragao coletiva 

do projeto educaeional. 

Neste sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional N 9 9394/96 em seu 

artigo 67, advoga a necessidade de formar profissionais da educagao para administragao, 

pianejamento, inspegao, supervisao e orientagao educaeional para a educagao basica em 

cursos de graduagao em Pedagogia ou em nivel de pos-graduagao, atendendo aos objetivos 

dos diferentes niveis e modalidades do ensino, que visa a formagao do individuo para a 

cidadania e a qualificagao para o mercado de trabalho. 

A Supervisao Educaeional portanto, deve esta comprometida com os principios da 

Carta Magna de Educagao, em especial a liberdade e a solidariedade humana que sao a 

fonte da supervisao. Alem disso, ela deve estar articulada com as politicas, o pianejamento, 

a gestao, a avaliagao da educagao e o ensino. 

* Politicas sao as diretrizes que norteiam praticas, como as leis, por exemplo. 

* Pianejamento sao os pianos de agSes elaborados de acordo com as norm as. 

* Gestao e a coordenagao de execugao de uma liiiha de agao. 

* Avaliagao e um processo de acompanhamento do desempenho da instituigao 

escolar e dos agentes. 

Nesta perspectiva, o supervisor deve ser capaz de provocar mudangas nas politicas 

educacionais, coordenar a elaboragao coletiva do projeto educaeional, do pianejamento e 

da avaliagao, sobretudo analisar as praticas educacionais. 

Portanto, baseado nos novos significados, o trabalho educaeional precisa ser 

redefinido, assim como e necessario construir uma nova pedagogia, um novo papel de 

professor e supervisor. 

RANGEL, Mary (org) it all.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Supervisao Pedagogica: Principios e Praticas. Campinas, 

SP: Papirus. 2001. (Colegao Magisterio: Formagao e Trabalho Pedagogico). 



Supervisor Escolar: parceiro politico - pedagogico do professor, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Antonia da Silva Medina 

Medina desenvolveu um trabalho com um grupo de supervisoras objetivando 

promover a "reinauguracao" da acao supervisora no interior da escola, mediante um 

movimento de aeao/reflexao, reflexao/aeao posicoes tradicionais foram sendo questionadas 

e em seu lugar outras foram surgindo. 

No initio, o grupo de supervisoras estava convicto de que a atuacao dos 

supervisores, no interior das escolas, era uma necessidade indiscutivel, atrelada a forma de 

administrar imprimida pelo diretor da escola. O supervisor e pois, o profissional que 

sustenta a proposta pedagogica da escola atraves de orientar, acompanhar, controlar e 

avaliar o trabalho dos professores. 

As supervisoras classificaram as reunioes gerais da escola em pedagogicas e 

administrativas, assinalaram que a sustentacao para realizar o que lhes e atribuido resulta 

das condicoes pessoais e tecnicas de cada supervisor e, sobretudo, afirmaram que a 

aeeitagab do trabalho do supervisor pelos professores era desencadeada pela forma como o 

diretor o tratava e via seu trabalho. 

Na luta travada entre as certezas de querer descobrir o novo e o medo de perder as 

referencias tradicionais, as indagacoes comecaram a projetar duvidas, perguntas, 

esclarecimentos e respostas nem sempre desejados e esperados. 

Dessa forma, essa discussao revelou que o espaco de atuacao do supervisor nao 

consistia, simplesmente na criacao de um ambiente fisico e sim na forma de ir e vir do 

supervisor , no movimento que ele faz, com quem faz, como o faz e para quem o faz na 

escola; que o trabalho do supervisor independe do aceite ou nao do diretor da escola e que 

o supervisor, fazendo uso da observacao participante, podera encontrar, no dialogo com os 

professores, formas proprias de intervir na qualidade do trabalho que os regentes realizam 

na sala de aula com seus alunos. 

As supervisoras constataram tambem que a transformagao de uma posicao para a 

outra requer tempo, para que o supervisor possa mudar as representacoes e as praticas 

construidas ao longo de sua trajetoria de trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E importante ressaltar que o espago ocupado pelo supervisor na escola nao lhe 

garante privilegios, pelo fato de nao estar regendo classe; ao contrario, atribui-lhe um 

trabalho amplo na escola, envolvendo a agao dos professores, o anseio da comunidade e o 

desejo dos alunos. Essa agao requer do supervisor habilidades e conhecimentos para 

participar. 

Constata-se pois, que o supervisor desenvolve com o professor as formas possiveis 

de controlar o processo de aprender e ensinar, abdicando de exercer o poder e controle 

sobre o trabalho do professor e iassume uma posigao de "problematizador" do desempenho 

docente. Problematizar o desempenho docente significa assumir com o professor uma 

atitude de indagar, comparar, responder, opinar, duvidar, questionar, apreciar e desnudar 

situagoes de ensino em geral e, em especial, as da classe regida pelo professor. 

S I L V A , Jr. Celestino & R A N G E L , Mary (orgs.) Nove olhares sobre 

a supervisao. Campinas: Papirus, 1998. 



O estudo como pratica de Supervisao. ' - ' r f • • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mary Range! 

O supervisor pedagogico escolar faz parte do corpo de professores e tem a 

especificidade do seu trabalho caracterizado pela coordenacao, organizaeao em comum das 

atividades coletivas de estudo. 

A supervisao retratada neste texto focaliza especial atencao ao processo didatico 

pelo qual o curriculo se introduz em sala de aula e da necessidade que a formagao e a agao 

supervisora preparem-se para atualiza-lo no cotidiano escolar, mediante a promogao e o 

estimulo de oportunidades coletivas de estudo. 

Nessa perspectiva, a fungao supervisora exige que o supervisor possua uma visao 

geral de fundamentos, principios e conceitos do processo didatico. Portanto, a fungao 

central do supeivisor e o estudo coletivo e a coordenagao, objetivando promover 

permanente atualizagao dos profissionais de educagao e propiciar oportunidades periodicas 

de reavaliagao de curriculos e programas, bem como, decisoes coletivas sobre material 

didatico. 

Tal atualizagao deve ser realizada em servigo, pois facilita o relacionamento entre 

os membros que compoe a escola e a selegao de componentes do curriculo e de programas, 

como: objetivos. conteudos, metodos, tecnicas de ensino, avaliagao e recuperagao. 

E importante ressaltar que a avaliagao deve ser utilizada como meio de aprender, 

centrada na aprendizagem. 

Constata-se pois, que a atitude de estudo e freqiiente e essencial pela importancia de 

atualizar o conhecimento (re)elaborado e (re)construido no processo ensino -

aprendizagem, que e o foco da agao supervisora. 

RANGEL, Mary (org) Supervisao Pedagogica: Principios e Praticas. Campinas, 

SP: Papirus.2001( Colecao Magisterio: Formagao e Trabalho Pedagogico). 



A supervisao e o desenvolvimento profissional do professor, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Myrtes Alonso 

A supervisao educaeional tern sido objeto de debates e criticas nos ultimos anos. 
sobretudo quando se considera a situacao do ensino em geraL os inumeros fracassos e as 
frustradas tentativas de mudancas. 

Entretanto, na decada de 90 ha a redescoberta da supervisao, a qual e apontada 
como instrumento necessario a mudanca nas escolas, a medida que ela devera estimular 
e articular programas de formacao inicial e continuada visando ao "desenvolvimento 
profissional do professor" e a sua participacao no processo de mudanca da escola. 

Considerando os desafios educacionais postos pela sociedade atual: educar para 
a realizacao individual e social do educando, sujeito desse processo, visando 
incorporacab fiitura ao mundo do trabalho e formagao do cidadab para participacao 
efetiva na vida publico, ressalta a necessidade de se introduzir mudancas profundas na 
escola, revendo sua fungao basica e redimensionando a responsabilidade dos 
educadores. 

Ao pensar o processo de mudanga a partir da escola, sobre a otica da supervisao, 
6 preciso considerar o est agio de desenvolvimento dos professores e da equipe escolar 
em termos de conhecimento e compreensao das bases teorico-praticas em que ele se 
assenta. Implica dizer que € preciso prepara-los, ajuda-los, a compreender e analisar o 
prdprio trabalho e sua pratica a luz dos resultados qiiantitativos e qualitativos, mantendo 
com eles um relacionamento proximo num ambiente de colaboragao e respeito mutuo. 

Portanto, essa forma de conceber a supervisao, centrada na formagao dos 
professores, nao implica o abandono das tarefas rotineiras, mas indica um 
redirecionamento do trabalho das agentes, cuja atengao devera voltar-se para os 
problemas que ocorrem na sala de aula, com os professores, e outras questoes mais 
amplas que dizem respeito a escola. Significa pensar em agentes de supervisao bem 
preparados, atualizados e dinamicos, sensiveis aos problemas internos dos professores e 
suas dificuldades, mas tambem e, sobretudo, preocupados com o destino dos alunos e 
com as responsabilidades da escola para com a comunidade. 

Desta forma, a supervisao deixa de ser apenas um recurso meramente tecnico -
pedagogico parra se tornar um fetor politico, tomando-se forga aglutinadora e 
impulsionadora do grupo, atuando como mediadora do sistema, porem numa posigao 
nao mais de subordinagao e aceitagao irrestrita a autoridade, mas de interprete da 
realidade escolar e de suas necessidades. 

Constata-se pois, que para a supervisao educaeional ganhar seu verdadeiro 
sentido no contexto escolar, faz-se necessario despir-se do autoritarismo, que a 
caracterizou em epocaG paccadas e assumir seu verdadeiro papel de estimuladora e 
organizadora de um projeto de mudanga necessaria que envolva, de forma responsaveL 
toda a comunidade escolar. 

FERREIRA, Naura Syria Carrapeto (org). Supervisao educaeional para uma escola de 
qualidade: da formagao a agao. 3a ed. - Sab Paulo: Cortez, 2002. 


