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1. M T R O D C C A O 

0 Planejamento Escolar sempre foi visto como atividade burocratica, 

enfadonha e destnteressante e mesmos com as mudancas ocorridas no ststema 

educacional de ensino como as novas politicas piiblicas, cursos de capacitagao, etc. 

Alguns docentes ainda resistem a essa pratica por acharem que nao sao reconhecidos 

pelo trabalho que fazem reconhecimento, muitas vezes, fortemente vinculado a questao 

salarial. 

Embora nao seja intencao discorrer sobre toda literatura referente ao 

Planejamento Escolar, procuramos criar espacos para discussao acerca do processo de 

planejamento na Escola Estadual de Educacao Intantil e Ensino Fundamental 

Desembargador Boto na cidade de Cajazeiras/PB, bem como compreender de que 

maneira a formacao dos protissionais que nela atuam contribuem com essa pratica. 

Atualmente o desaflo que se coloca hoje reside na possibilidade de se planejar 

abordando algumas questoes teorico - praticas que viabilizem a convergencia entre o 

pensar e o agir, abrindo perspectivas para uma nova relaeao entre o conhecimento. E e 

nesse limiar que se pauta o presente estudo. 

O que nos levou a realizar um estudo dessa natureza, foi a necessidade de 

aprorlindarmos nossos conhecimentos sobre planejamento, servindo - se fundamentacao 

teorica relativa ao tema, ampliando as concepcoes, os conceitos referente a tematica, 

constituiindo-se em suporte para compreensao da realizacao deste estudo. 

O Planejamento Escolar e um instrumento de grande valia, que suscita um 

estudo cada vez mais detalhado, e e importante que os professores se apropriem dele 

como pratica continua, norteadora de todo o trabalho escolar, que visto e desenvolvido 

socializadamente, com o envolvimento de todos, traz resultados satisfatorios para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

O que pretendemos com o estudo dessa tematica, e concebe-lo nao apenas 

como instrumento de apoio a pratica pedagogica, mas como processo de tomada de 

decisoes, que necessita urgentemente ser pensado numa perspectiva socializada levando 

em considerafao as muitas problematicas que envolvem a escola. 
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Nessa direcao, promovemos encontros com prof essores da Educacao Infantil a 

3
a

 series dessa insthuicao, a f i m de revermos alguns aspectos do planejamento 

associados as suas praticas em sala de aula. Entendemos tambem, que tal estudo pode 

contribuir com esses profissionais, tanto a nivel de discussao das tematicas relacionadas 

ao planejamento, como na elaboracao de seus pianos globais ou diarios. 

Em termos de apresentacao, o trabalho se organiza em quatro capitulos: 

N o capitulo I encontramos o Referencial Teorico - procuramos trabalhar a 

problematiea do planejamento a luz dos estudiosos, apresentando as concepcoes, as 

fungoes, a import ancia e os tipos de piano. 

Consideramos o referencial teorico elemento de grande relevancia no 

desenvolvimento do trabalho por entendermos como suporte que firma os denials 

elementos, dando - nos condicoes de compreender o que acontece no processo 

educativo. 

No capitulo I I , temos os Procedimentos Metodologicos - definimos as 

sugestoes de encaminhamentos das atividades a serem realizadas no trabalho. 

Determinamos quais os caminhos que deviam nortear os estudos. 

Nos procedimentos possibilitamos as condicoes necessarias para uma 

aproximacao dos problemas reals com as possiveis maneiras de resolve - los. Trata-se 

dos diversos modos de como organizarmos as condicoes mais adequadas a 

aprendizagem. 

As musicas, as dinamicas de interacao, os textos reflexivos, os estudos 

dirigidos, as discussdes, a observacao de fitas de video, sao alguns procedimentos 

escolhidos para dinamizar os estudos. 

No capitulo I I I , apresentamos a Analise dos Resultados, onde apos a aplicacao 

do questionario, analisamos as impressoes do professores sobre o planejamento. Nesse 

elemento destacamos a percepcao quanto o processo de planejamento, o que puderam 

apreender e quais as contribuicdes trazidas a sua pratica pedagogica. 
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No capitulo I V , temos as Atividades Desenvolvidas no Estagio - destacamos o 

conjunto de atividades realizadas nos encontros com os professores. a fim de darmos 

um direcionamento ao nosso estudo. Buscamos apresentar sugestoes de atividades que 

podem subsidiar o planejamento escolar. 

Tivemos a preocupacao de escolher os textos de forma que viesse a esclarecer 

as duvidas dos professores sobre planejamento. Acreditamos que assim conseguiriarnos 

um envolvimento dos professores em todo o desenrolar do estudo. 

No ultimo capitulo encontramos as Conclusoes, onde reservaremos a esse 

elemento todas as nossas impressoes sobre o desemv olvimento dos estudos, o que 

apreendemos da tematica, as c o n t r i b u t e s trazidas tanto para os professores quanto 

para as estagiarias, bem como apontamos as dificuldades no decorrer do presente 

estudo. 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dialogando com alguns teoricos acerca do Planejamento Escolar 

A tematica Planejamento Escolar: metas e desafios esta respaidada nos 

trabalhos e discussao dos seguintes teoricos: Libaneo ( 1994), Frigotto(2()03) , Gadotti 

(2003), Menegolla (2002), Padilha (2003), Gandin (1999), Veiga (2001), Zabala (1998) 

e Pimenta (1998), uma vez que esses autores nas suas pesquisas apresentam uma visao 

ampliada sobre Planejamento Escolar, apontando suas limitacoes, crises e possibilidades 

para se redimensionar o planejamento sem perder de vista os aspectoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA polsticos- socio -

economicos, institucionais profissionais e pessoais dos profissionais que lidam com essa 

problematica. 

Menegolla (2002) mostra que a instituicao escolar se aperfeicoou nos seus 

discmsos falados e escritos a respeito das teorias sobre o ato de planejar, mas ainda 

conta com um grande numero de professores descontentes com sua pratica e descrentes 

no planejamento. Assim, a escola tem esse "inimigo intemo", uma vez que sao 

multiplos os fatores que levam a esse descredito. Enfrentar esse desalio implica na 

realizacao de leitura critica da reaJidade, de modo que cada qua! que faz parte da escola 

possa chamar para si a responsabilidade de rever suas praticas pedagogicas, apontar 

saidas para a superacao dos estigmas do planejamento. 

Nessa perspectiva, e preciso prioristicamente, conhecer as formas de 

resistencia e descrenca existentes, bem como o espaco escolar, atraves de situacoes de 

estudo, discutindo sobre os problemas e as necessidades desse espaco. 

O Planejamento escolar geralmente e compreendido como panaceia 

miracuiosa, ou receita infah've!, uma vez que muitos professores acreditam que basta 

sentar-se em meio a um empilhamento de livros e realizar uma selegao de atividades 

resolvendo todos os problemas de suas salas de aula e o planejamento esteja pronto. No 

entanto, segundo Padilha (2002, p.30) planejamento e: "a busca do equilibrio entre 

meios e tins, e tomada de decisoes sobre afoes". Portanto, nao ha que ser considerado 

como mera selecao de atividades reproduzidas dos livros didaticos. 

Ainda em relacao ao Planejamento Escolar, Libaneo (1994) acrescenta: 
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uma tarefa doccntc que inclui tanto a previsao das 

atividades didaticas em termos de organizacao e 

coordenacao cm face dos objctivos propostos quanto a 

sua rcvisao e adequacao no decorrer do processo de 

ensino. Ele e um meio de se programar as acoes 

doccntes, mas tambem um momento de pesquisa e 

reflexao intimamentc ligado a avaliacao. E um 

processo de rationalizacao, organizacao e coordenacao 

da acao docente articulando a atividade escolar e a 

problematica social, (p. 212-222) 

Isto posto, entendemos a agio de plane) ar nao como pratica isolada e unilateral, 

onde cada professor fez o planejamento do seu jeito, cria seu universe e se fecha nele. 

Planejar e um ato, sobretudo de reflexao para ajustes entre o pensar e o agir. 

Padilha (2003, p. 31) considera o planejamento como... 

"um processo que se preocupa para onde ir e 

quais as maneiras de se chegar la tendo em 

vista a situacao presentes e possibilidades 

futuras, para que o desenvolvimento da 

educacao atenda tanto as necessidades do 

desenvolvimento da sociedade, quanto a do 

individuo". 

Nesse sentido, podemos notar que e grande a importancia do planejamento no 

espaco escolar, e o professor precisa compreender isso e nvais, necessita aderir a sua 

pratica, tendo em vista que o planejamento esta longe de ser um processo inerte, irreal e 

imutavel, isso porque e inerente a condicao humana e como tal precisa estar era 

constante movimento, sofrendo alteracoes face as condicoes reais emanadas da escola. 

Parafraseando Menegolla "'Planejar e a angustia e o delirio morbido da escola; 

e a enfadonha novela dos professores; e a cantiga diaria dos comandos pedagogicos"'. 

Seguindo essa ideia, cabe ressaltar que freqiientemente vemos o discurso 

desacreditado que os professores tern no ato de planejar, e todas as vezes que se abre a 



possibilidade de se reunir para o planejamento, expressam um repudio natural como 

falta de tempo, nao recebo hora extra, etc. Assim, cumpre-nos questionar a que se deve 

esse fato, uma vez que nos encontros pedagogicos, nos proprios centros de formacao de 

professores, o planejamento e sempre elucidado pelos profissionais nao como formulas 

magicas, mas como instrumento orientador do processo pedagogico; aquele que da o 

norte para a atividade, seja ela docente ou administrativa. 

E fundamental que os professores, o gestor, o supervisor, o aluno enfim todos 

que participem do planejamento, tenham respondidas as seguintes indagacoes: 

O que Planejar? Para quern? Como planejar? Isso porque o planejamento deve 

ser visto como recurso fundamental do processo de ensino e aprendizagem e nao como 

inimigo em potential. » • -

O Planejamento Escolar deve servir para alcancar os objetivos previamente 

definidos, que na concepcao de Turra (1975, p. 28): "antes da formulacao dos objetivos 

e estrategias, e essenciai que o professor efetue um balance sistematico das 

caracteristicas, condicoes e problemas da realidade que vai atuar". 

Precisamos esclarecer que nao basta qualquer objetivo. E import ante que nessa 

selecao observemos se ele tern clareza, ou seja, estar determinado quanto ao que 

pretende alcancar; as ideias, as intencdes devemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estar cristalinas e inteligiveis a 

compreensao de todos. 

U m outro elemento a considerar e a simplicidade - a ideia nao e de futilidade, 

nem de uma interminavel lista de objetivo, mas aqueles que sejam reals que possa 

atender as necessidades dos alunos. 

A validade constitui - se num import ante elemento a ser observado, pois os 

objetivos devem ser uteis, dentro das possibilidades que a escola oferece, eles tern que 

ser exeqCifveis. 

Por fim, o criterio da operacionalidade que esta ligado a acao concreta, isto e, 

se pode ser trabalhado, se tern valor. 

Para tanto, nao basta que o professor execute o planejamento, e precise reflitir 

desde sua elaboragao (minucias) ate sua avaliacao; ha que existir um envolvimento em 

todas as etapas, tendo uma integracao com o que se propoe a exercer. 

Nesse sentido, romper com o estereotipo em que o planejamento e considerado 

como "perca de tempo" e uma das empreitadas educativas. Isso deve ao fato tambem, de 

algumas escolas estarem bitoladas a seguirem um planejamento padrao, ou seja, 
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adotarem modelos centralizados que os chamados especialistas da educacao determinam 

seu cumprimento. As praticas do planejamento muitas vezes nao consideram a realidade 

socio-politico-economico na qual a instituicao esta inserida, mas pude perceber que os 

professores se preocupam com a aprendizagem de seus alunos. E fazem um 

planejamento coletivo e semanal para tentar solucionar as dificuldades encontradas em 

sala de aula. 

Atitudes dessa natureza inibem a possibilidade do planejamento socializado 

ascendente, que segundo Frigotto (2003), surge a partir das necessidades da propria sala 

de aula, sem que desconsidere nenhuma ideia, nenhum dos pontos de vista dos 

professores. Cada um priorizando o que de essential sua turma precisa, associado aos 

interesses das outras turmas, dentro de um misto de compromisso, participacao, 

consciencia e intencionalidade, consegue-se realizar um planejamento participativo e 

dinamico, capaz de envolver aos que insistem em resistir a ele. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 planejamento deve servir para uma reflexao sobre os principios educacionais 

que sao capazes de conduzir o homem, sendo este entendido como ser que constitui e da 

sentido ao universe escolar. E preciso repensar qual tipo de acao necessaria a integracao 

e ao desenvolvimento desse homem na sociedade. Neste sentido, Gandin (1998, p. 136) 

alirma: 

"e preciso reunir o desejo real do planejamento 

participativo, ou seja, nao e suficiente que os 

professores deem sugestoes e estejam de acordo com 

seus coordenadores, e imprescindivel que eles saibam o 

que querem fazer, porque e como fazer, a fim de que 

possam construir o saber calcado na participacao e 

consciencia de todos". 

Ocorre o planejamento participativo quando os professores decidem em 

conjunto, onde todos com o seu saber e suas limitacoes, conseguem decidir 

conjuntamente. Para construirmos esse saber, e necessario que o busquemos, sempre 

relacionando os meios aos fins, interligando o trabalho com o mundo e suas 

movimentacoes que acontecem independentemente da vontade unilateral dos grupos. 



Ao buscarmos compreender o planejamento, precisamos compreender tambem 

a escola, pois segundo GadottizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2003) "o planejamento so faz sentido quando elaborado 

a partir das relacoes mais fundamentais da escola, as relacoes das salas de aula que 

Padilha chama de " circulos de cultura". 

Dessa forma, considerar o planejamento como atividade superficial, e 

desconsiderar a essentia das relacoes que se ibrmam na escola. E necessario que o 

professor nao faea essa separacao, uma vez que refletir sobre a escola, e refletir sobre o 

planejamento, sao duas praticas indissociaveis. 

No processo de planejamento ha de entender a existencia de uma divisao 

quanto ao seu processo de desenvolvimento, segundo Padilha (2003, p. 32-35) sao eles: 

Planejamento coletivo - nao significa juntar todo mundo para planejar, mas 

organtzar as instanctas de tomada de decisdes. 

Planejamento educational - tern abrangencia maior e significa dar uma 

abordagem cientifica e racional aos problemas da educacao, procurando determinar 

objetivos, recursos disponiveis e a analise das consequencias que advirem de acordo 

com as situacoes propostas. 

Planejamento curricular -"proposta geral das experiencias de aprendizagem que 

sao oferecidas pela escola, incorporada nos diversos componentes curriculares'. 

Planejamento de ensino- 'processo que envolve a atuacao concreta dos 

educadores no cotidiano de sua pratica em sala de aula, numa estreita relacao entre 

educadores educandos'. 

Planejamento escolar- "e uma tarefa docente que preve atividades didaticas 

quanto a sua organizacao, com racionalidade e revisao no decorrer do processo de 

ensino". 

Planejamento participativo - significa bem mais que uma atividade tecnica. Ele 

e um processo politico vinculado a decisao da maioria, tomada por ela mesma e em 

benelicio dela propria. 

Planejamento de aula - e a tomada de decisdes referente a propria sala de aula, 

os temas , os conteudos, as metodologias, recursos e avaliagao bem especificos de cada 

dia de aula. 

Vemos, portanto a necessidade de um estudo bem organizado, para que 

possamos compreender as singularidades de um e outro, sendo que um de qualquer 

forma contempla elementos dos outros. Convem elucidarmos uma outra divisao quanto 

a execucao dos pianos. 
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O piano e um instrumento que possibilita a formalizacao para 

operacionalizacao das decisdes tomadas no processo de planejamento. E o como fazer 

depois de ter realizado a etapa do pensar. 

O Piano Global - e aquele desenvolvido no in i t io do ano com vistas a ter um 

conhecimento amplo, com objetivos definidos, conteudos e estrategias. 

Menegolla (2002, p.78) anuncia que "a objetividade no piano nega e refuta 

toda e qualquer ideia de complexidade. Ser objetivo e expressar a evidencia que se 

manifest a por si mesma...". Nesse sentido, vemos que nao sera proveitoso se o piano 

contiver objetivos dotados de complexidade e rebuscamento. 

No Piano Global e preciso compreender sobre alguns elementos constitutivos 

do Planejamento, sao eles: marco operativo, diagndstico e programacao. 

Segundo Gandin (1998, p. 150),o marco operativo e o que costumamos chamar 

de nimo ao qual vamos seguir para que se efetive a acao; e o conjunto de ideias que rege 

a pratica. Nele e importante considerar a ideias dos professores, na perspectiva de uma 

discussao que tome como orientaeao uma bibliografia adequada para a fundamentacao 

do trabalho; 

Quanto ao diagndstico tido como raio x do piano, este consiste em conhecer os 

alunos, antes de elabora-lo, ja ir para a sala sabendo qual a populacao - alvo a ser 

trabalhada. De posse do marco operativo, passa analisar os pontos inicialmente 

elencados e registra todas as informacoes coletadas, isso porque o diagndstico precisa 

ser atualizado num processo continuo de avaliacao para "a posteriori' servir para a 

selecao dos criterios de julgamento". 

Por fim, a programacao trata-se de recolher os resultados initials e finais do 

diagndstico, adquiridos atraves da pratica do professor e a realidade dos alunos e propor 

acdes que possam superar as dificuldades, abrindo a possibilidade de rever a pratica 

educativa. Na proposicao das acdes, faz-se necessario adequa-las ao tempo do piano e 

aos recursos disponiveis na escola, nao e interessante propor algo grandioso, porem 

inexequivel. A programacao nao pode ser pensada para todo um semestre ou um ano de 

uma so vez, pois precisa estar sendo avaliada constantemente, de modo a refletir sobre o 

que se alterou na realidade dos alunos. 



O Piano de Unidade - e um ramo do piano global, que consiste em subdivisdes 

quanto a objetivos, conteiidos e metodologias especificas a cada bimestre. Esse piano 

pode contemplar justificativas e temas geradores. O tempo que destina a esse piano 

corresponde a quinze dias, um mes dois ou de acordo com o tema gerador programado. 

0 Piano de aula - esse nao menos importante que os demais, merecemos 

destacar, uma vez que mesmo sendo planejado em conjunto, depende de uma dedicacao 

especial por parte do seu planejador, isso porque cada turma apresenta suas 

especificidades, graus de dificuldades diferentes das outras turmas. Esse piano se 

caracteriza por ser um piano setorial do piano global que tern carater pratico e ajustavel 

de acordo com o nivei de aprendizagem de cada turma. 

Em conformidade com a concepcao de Zabala (1998, p. 29): 

tudo o que fazemos cm sala de aula, por menor que seja , 

incide em maior ou menor grau na formacao dos nossos 

alunos. A mancira de organizar a aula, o tipo de incentivos, 

as expectativas que depositamos, os materials que 

utilizamos. 

cada uma destas decisoes veicula determinadas 

experiencias educativas, e e possivel que nem sempre 

estejam 

em consonancia com o pensamento que temos a respeito do 

papel 

e do sentido que hoje em dia tern a educacao. 

Dessa forma, nao sera proveitosa a realizacao de qualquer piano de aula, mas 

aquele que se traduza em ideais para ajudar na formacao de seus educando e nao para 

ser cumprido como exigencia da escola, deve surgir uma reflexao permanente se o que 

esta se propondo para uma aula da condicoes dos educando se desenvolver, ou seja, 

toma-se um ser capaz e critico na sociedade. 

O Piano de Discipiina - consiste em planejar o contexto geral da disciplina e 

ele e importante para o professor porque permite que ele tenha uma maior organizacao 

de tecnicas e instrumentos de avaliacao. Menegolla (2002, p. 66), acrescenta ainda 

algumas vantagens que o piano de disciplina oferece: 
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• Ajudar a definir os objetivos que atendam aos interesses dos alunos; 

• Facilitar a organizaeio dos conteudos mais significativos para os alunos; 

• Evitar a improvisacao, a repeticaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a mtim do ensino; 

• Ajudar os professores e alunos a tomarem decisdes conjuntas, favorecendo a 

integracao e a continuidade do ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 planejamento deve expressar quais os conteudos serao desenvolvidos em 

sala de aula, 

porem, e preciso que o professor tenha a preocupacao de fazer um estudo e 

depois uma selecao para saber quais os conteudos mais significativos e realistas, para a 

partir disso fazer um contraponto com a realidade dos alunos. 

Desejamos enfatizar no planejamento ainda a questao da flexibilidade por tratar 

de u m importante indicador na atividade de planejar, porem alguns docentes o utilizam 

como desculpa para o improviso o descompromisso.com o planejamento. 

A flexibilidade abre a possibilidade de adaptar-se as novas situacoes 

imprevisiveis sem maiores problemas, gerando oportunidade de assistir o alunado, 

tendo em vista que nao existe um piano que nao possa ser adaptado, refeito, pois se 

assim o for estara fadado ao insucesso. O piano deve servir para as pessoas e mudancas 

ocorrem com as pessoas, e o professor por sua vez deve estar atento a tudo o que 

acontece na sua sala de aula, para que os pianos sao perca de vista seus objetivos. 

Os professores quando se reunem para planejar, pegam seus livros, que para 

muitos e seu unico recurso didatico disponivel, e selecionam suas atividades com ideias 

esparsas e descontextualidades, ferindo assim o principio da intermediacao do 

planejamento. 

Pelo exposto, vimos que o planejamento escolar nao deve ser uma mera 

planiticacao de atividades e que nao se deve descartar a sua necessidade dentro do 

planejamento educational, pois um nao pode anular o outro. 

Assim, pensamos ser o planejamento escolar coletivo, a maior empreitada da 

educacao, hoje, onde todos os profissionais possam unir-se verdadeiramente para atingir 

o fim maior da educacao que e a libertacao do homem. 

No planejamento escolar, e imprescindivel que possamos pensar antes de agir; 

que a reflexao sirva para avaiiarmos nossas acdes, a fim de que ele firrne como 

http://descompromisso.com


instrumento interventor do todo social, ou seja, que tenhamos um respaldo naquilo que 

fazemos. 

Parafraseando Veiga (2001, p. 247) "quando os profissionais da educacao 

estruturam sua atuafSo na reflexao, criam novas possibilidades de aprendizagem. As 

relacoes sociais redefmem-se porque a reflexao coletiva torna oportuna a relacao 

solidaria, reorganizando o trabalho". 

Dessa forma, se nos professores conseguirmos refletir sobre as acdes 

pedagogicas j a teremos um forte instrumento para a construcao do saber. Precisamos 

refletir, mas nao so, precisamos sobretudo agir, sabendo com quern, para quern e como. 
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3. P E O C E D I M E N T O SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M E T O D O L O G I C O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Andar algum passe, a todo o 

momenta, na irocada £ tao 

importante como debater o rumo e 

questionar se caminhamos nele". 

Gandim (1998) 

Escolhemos para desenvolver essa tematica Planejamento Escolar: metas e 

desafios a Escola Estadual de Educacao Infantil e Ensino Fundamental Desembargador 

Boto localizada na Rua Higino Tavares no Centra de Cajazeiras/PB. 

A referida instituicao tern 320 (trezentos e vinte alunos matriculados), 

distribuidos nos turnos; manha, tarde e noite. Os professores tern como formacao 

Magisterio medio e graduacao em: Letras, Pedagogia, Historia e Geografia. Quanta a 

sua estrutura fisica tern: 05 (cinco) sal as de aula, 04 (quatro) banheiros, 01 (uma) 

cantina com dispensa, 01 (uma) direcao, 01 (uma) secretaria com almoxarifado e um 

patio para recreacao, atendendo a criancas de classe media baixa. Esta escolha se deu 

pela necessidade de compreendermos como se da o planejamento e quais as dificuldadcs 

encontradas pelos professores na sua realizacao. Nossa proposta de estudo objetiva: 

• Identificar quais as dificuldades encontradas pelos professores da Escola 

Desembargador Boto na realizacao do planejamento; 

• Reconhecer o planejamento escolar como instrumento norteador da pratica 

pedagogica; 

• Desenvolver alternativas de estudo que viabilizem um conhecimento 

ampliando seus conhecimentos sobre a tematica apresentada; 

• Construir propostas metodologicas para desenvolver um planejamento 

participativo, 

O universo escolhido para o desenvolvimento do nosso trabalho foi de 05 (tres) 

professores de Educacao Infantil a 3
a

series. Dentre estes 02 (dois) possuem graduaflo 

em Pedagogia, 01 (um) graduacao em Historia e 02 (dois) tern o Magisterio Medio. 

Dentre os 05 (cinco) professores 03 (tres) participant dos Cursos de Capacitacao 

oferecidos pela 9° Regional de Ensino, pois so pode participar destes cursos os 

professores de Educacao Infantil e 1° serie. Ambos trabalham no turno da manha e sao 

funcionarios Estaduais efetivos entre 11 a 32 anos de tempo de servico. 
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Optamos por trabalhar neste estudo numa perspective quanti-qualitaliva com 

carater exploratorio, por compreendermos que as abordagens da referida pesquisa 

permeiam o universo escolar. 

Segundo Pereira (2001, p.65) o estudo exploratorio representa "uma primeira 

aproximacao entre o sujeito a um deterrninado fenomeno que e pouco explorado". 

Assim sendo, abre um leque de oportunidade do fenomeno ser investigado mais 

intensamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i. • • 

Em consonancia com Filho, (2000, p. 51), "os metodos quantitativos e 

qualitativos nao sao incompativeis, muito pelo contrario estao intimamente ligados e 

podem ser usados pelos pesquisadores sem cairem na contradicao epistemologica". 

Destatte, a escolha feita por trabalhar com as duas nao fere os principios da 

pesquisa cientitica. Com a pesquisa quantitativa, podemos dar mats precisao aos dados 

coletados e na qualitativa, temos condicoes de analisar mais profundamente as opinioes 

e conceitos dados as questoes sobre planejamento. 

Para consubstanciar nosso trabalho, utilizamos como instrumento para a col eta 

de dado necessario para o estudo, o questionario, que e um elemento dinamico para 

conseguirmos as informacoes. O referido questionario continha dez questoes, sendo 

estas questoes objetivas e subjetivas, e foi aplicado individualmente o que levavam os 

professores a atribuirem conceitos sobre o planejamento e justificarem suas respostas. 

Das respostas dadas, podemos analisar como o planejamento acontecia na escola, Apos 

aplicagao do questionario falamos como seria os encontros como questionamos sobre a 

tematica a ser trabalhada. 

Prosseguimos nossos estudos com encontros realizados semanalmente na 

referida escola, envolvendo os cinco professores. Trabalhamos com textos reflexivos, 

dinamicas de interacao, observacao de fitas de video, estudos dirigidos, debates, 

questionamentos. Enlim, tivemos a preocupacao de dinamizar nossos estudos, ate 

porque precisavamos mostrar que era possivel estudar, aprender sem que o momento se 

tomasse entadonho. 
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A N A L I S EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DOS R E S U L T A D O S 
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4.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA percepcao dos professores sobre o Planejamento Escolar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo da tematica Planejamento Escolar: metas e desafios foi desenvolvido 

com objetivo de analisar como se realiza o Planejamento Escolar da referida instituicao. 

O instrumento utilizado neste estudo (questionario) foi apresentado a 05 

professores da Escola Estadual de Educacao Infantil e Ensino Fundamental 

Desembargador Boto - Cajazeiras - PB, aos quais denominaremos de professor A , 

professor B , professor C, professor D e professor E, 

No que se referem a formacao academica, os professores sao licenciados 

02(dois) em Pedagogia, 01 (um) em Historia, 02 (dois) com Pedagogic©. A atividade 

docente varia entre 11 a 32 anos de servicos. Com base nesses dados, e possivel atirmar 

que pela experiencia na atividade docente tern certo dominio das linguagens e 

tendencias que circundam o mundo da educacao, vimos que nenhum dos professores se 

enquadra na categoria de "leigo" apesar de todos nao terem curso superior, mas possui 

o magisterio, o que por sua vez facilitou o andamento dos trabalhos. 

Os professores desde o primeiro contato (momento da apresentacao do 

projeto), demonstraram interesse em estudar a tematica. Sentimos a presenca forte de 

um compromisso e a responsabilidade em desenvolver os estudos com bastante 

seriedade. 

Quanto a realizacao do planejamento escolar, os professores sao unissonos em 

atirmar, que este ocorre de forma coletiva e semanal, isto e, todos os 05 (cinco). O que 

denota a importancia que o planejamento tem no cotidiano escolar desses profissionais, 

se articula enquanto grupo dessa unidade escolar. E conforme Padilha (2003) no 

planejamento ocorre o processo da dialogicidade em busca da humanizacao e 

transformacao de todos. Cumpre ressahar que ja e complicado realizar um planejamento 

sem o envolvimento de todos os professores, imaginemos ele so, sem uma articulacao 

conjunta, sem a troca de experiencias. 

Levando em consideracao a concepcao que os professores tem sobre 

planejamento todos entendem ser uma reflexao acerca da pratica docente e Padilha 

(2003) compreende o planejamento como uma agao essencialmente humana e sendo 

assim e preciso pensar antes de agir, adequarem meios a fins e valores e desse modo 
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como pensa-lo apenas como algo tecnico? E imprescindivel repensa-lo para 

compreender o seu verdadeiro sentido. 

Quanto aos recursos disponiveis para o desenvolvimento do planejamento, 

podemos observar as seguintes respostas: 

O professor A - satisfatorio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t , 

O professor B - satisfatorio. 

O professor C - satisfatorio e onde tiro minhas duvidas e adquiro novas experiencias. 

0 professor D - satisfatorio, pois tudo que queremos a escola dispoe. 

O professor E - satisfatorio, porque todos trabalham com integracao de forma a 

atingvrmos sempre os objetivos planejados de acordo com os recursos oferecidos pela 

escola. 

No que tange ao gosto pelo ato de planejar, os professores foram categoricos 

em atirmar que gostam de planejar, totalizando um percentual de 100% (cem por cento). 

O professor A diz que no planejamento renova os conhecimentos e desperta o interesse 

de como trabalhar as atividades; o professor B , diz gostar porque sem o planejamento 

ele fica desnorteado; e o professor C diz ser muito satisfatorio, uma vez que adquire 

experiencias novas, o professor D diz que atraves do planejamento pode prever e 

organizar a acao a ser desenvolvida, o professor E diz com o planejamento podemos 

desenvolver uma boa aula. 

O que se denota desses depoimentos, e que os professores demonstram abertura 

para um trabalho voltado para o planejamento mais centrado. A proposta e que para um 

planejar eficaz este deve ser: coletivo, global, utilitario, realista, coletivo, e 

interdisciplinar. (Padilha, 2001) 

Referente a escolha dos conteudos aplicados em sala de aula, 100% (cem por 

cento) dos professores afirmam que estes sao escolhidos por eles prdprios, porem 

professores A e B, os escolhem obedecendo a criterios de acordo com o nivel de sua 

turma e professor C, escolhe atraves da grade curricular, professores D e E, escolhe 

atraves do livro adotado como tambem buscam outros livros. 

Faz-se necessario destacar nesses depoimentos alguns pontes, como adequar 

os recursos, conteudos e objetivos na busca da melhoria da aprendizagem, o que so vem 

a facilitar o trabalho. 



Em relacao ao objetivo do planejamento atender ou nao as necessidades de 

aprendizagem dos alunos, 100% dos professores afirmam que sim. Desses, " A e B " , 

dizem que para o planejamento atingir o seu fim maior que e a aprendizagem dos 

alunos, procurando trabalhar os conteudos de forma clara e objetiva. E os professores C, 

D e E dizem recorrer a muitas fontes de pesquisa para ajudar no trabalho. 

A opiniao emttida por esses profissionais demonstra a visao alargada do 

planejamento que e uma constancia de agir- refletir - agir, associado a atividade de 

buscar o mais e o melhor, ao pesquisar ao rever. Enfim, ao parar para refletir o que esta 

ou nao sendo bom, o que vai remeter a tomar decisdes e nesse prisma que seja melhor a 

tomada coletivamente. Isso porque o planejar nao e facil, sobretudo porque falta tempo, 

dialogo e tem muita resistencia. (Padilha, 2001). 

Parafraseando com Vasconcelos (2003) este acredita ter no planejamento 

"inimigos internos" que apenas emperram o sucesso da atividade de planejar, e a 

contento tab logo detectado precisam ser derrotados. 

No que diz respeito a escolha da metodologia, se esta da as reais condicoes de 

atingir os objetivos propostos para os alunos, 100% (cem por cento) dos professores 

responderam que sim, assim justiiicando: 

O professor A, diz aplicar seus metodos de acordo com o nivel da turma; o 

componente B diz que a metodologia aplicada segue o seu planejamento, o professor C, 

diz que a metodologia aplicada, seus alunos aprendem, professor D, diz mantendo 

sempre uma linha disciplinar, usando metodos e maneiras possiveis dentro da realidade 

e necessidade dos alunos e o professor E, diz sendo bem clara e objetiva. 

Acreditamos que os professores dos elementos constitutivos do planejamento, 

porem conseguem participar dessa ideia juntos, mas, demonstram a necessidade de uma 

supervisora, a crenca do trabalho em equipe e a dimensao dialogica do planejamento. 

Segundo Veiga (1998), professores e alunos sao sujeitos do planejamento participativo 

e como tais "sao" parte do mesmo objeto sobre o qual se propoem a refletir e agir. Essa 

acao resulta numa atividade pratico-reflexiva, entretanto nao basta somente entender 

sobre isso, mas sentir a necessidade de planejar e de mobilizar ideias para o 

desenvolvimento do micro-espaco, que e a escola. 

Referente a contribuicao que a formacao academica do professor da ao seu 

planejamento escolar, todos os professores, ou seja, 100% (cem por cento) afirmaram 

que suas formacoes academicas inicial ajudam no planejamento escolar e assim 

justificam: o professor A, considera-se hoje uma profissional mais critica e cheia de 
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novas ideias; o professor B , diz que se nao tivesse estudado nao teria uma boa 

formagao, o professor C, apenas afirmou ter contribuido demais, o professor D , 

contribui de maneira satisfatoria, por estar comprometida com a tarefa de educador e 

com a responsabiiidade que me foi concebida e o professor E, diz que pude ver que o 

planejamento e uma oportunidade de pensar em formas de motivar os alunos. 

. 0 que se entende, toa o que gostariamos que os professores entendessem e que 

muitas vezes os cursos que fazemos, nao dao o suporte necessario ao ato de planejar, e 

sim fornecem apenas conhecimentos especificos a determinadas areas, o que dificulta o 

conhecimento sobre questoes mais presentes na educacao. E aquele que vem de outros 

cursos que nao seja tambem do de Pedagogia muitas vezes nao faz do planejamento um 

ato da essencialidade humana, mais especificamente uma necessidade do profissional da 

educacao. A intencao dessa questao apresentada aos professores era de que eles 

citassem elementos mais contundentes de como a sua formacao ajudava no 

planejamento escolar. 

Quanto a questao de como os professores gostariam que fosse o planejamento 

na sua escola, os professores tiveram respostas unanimes ao dizerem que gostaria que o 

planejamento fosse mais participativo e assistido por um supervisor, orientando para 

facil itar e melhor enriquecer os trabalhos. 

Interessante e que todos sao categoricos em afirmar que necessitam de apoio do 

supervisor na escola, forma individual, o que de fato nao impede a ideia de conjunto, 

global e participativa como precede o planejamento. Por essa razao, a ideia de elaborar 

uma proposta de planejamento gestada numa ideia de coletividade, precisa ser 

contundente e insistente, para que as acdes se fortalecam no interior da escola com 

intencionalidade etico-politica, conforme elucida Veiga, (1995). 

Do que se conclui dessa analise, e que muitos dos nossos professores ainda 

estao na "inflncia" do planejamento, dando seus ponta-pes iniciais, isso porque muitos 

estao corroidos pelo cansaco fisico e porque nao dizer o pedagogico e ate mesmo por 

um angustia por ainda estarem presos a " receitas do como fazer", quando na verdade 

essas respostas estao dentro deles mesmos, e que somente precisam ser resgatadas para 

que haja uma verdadeira mobilizacao de acdes em busca dos mtiltiplos saberes . 
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4.2 Concepcoes apresentadas pelos professores acerca do Planejamento 

Escolar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao trabalharmos com a tematica Planejamento Escolar: metas e desafios com 

os professores da Escola Estadual de Educacao Infantil e Ensino Fundamental 

Desembargador Boto estes apresentaram concepcoes das quais se denotavam uma 

crenca quanto a sua eficacia, porem demonstraram interesse em conhecer mais sobre o 

tema, 

Os conceitos apresentados pelos professores referentes ao planejamento 

estavam em consonancia com alguns teoricos estudiosos da tematica, como: Padilha 

(2003), Gandin (1998), Menegolla (2002), Veiga (1998), Zabala( 1998),Kuenzer (1993) 

Libaneo (1994) Gadotti (2003) Machado (2002), Medeiros (1998) Severino (1993) e 

Pimenta (1998). A medida que iamos apresentando as concepcoes desses autores iamos 

fazendo uma relacao com o que os professores pensavam sobre o planejamento. 

Todos os professores compreendem que o ato de planejar e intrinseco a 

atividade humana, bem como serve para evitar o improvise, e que as experienciaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tidas, 

trabalhando o planejamento em conjunto, tem si do proveitosas. 

Das concepcoes apresentadas, conseguimos apreender que planejar significa 

tomar decisoes, coletivamente; e organizar o trabalho pedagogico, o que nos aproxima 

do pensamento de Vasconcellos (1995, p.43): "planejamento e o processo de reflexao, 

tomada de decisao , enquanto processo, e permanente". 

Os professores apresentaram tambem algumas duvidas, dentre elas, a diferenca 

entre planejamento e piano e os tipos de objetivos. Tal distorcao e bastante salutar, uma 

vez que os docentes investigados afirmaram que nao tinham tido a oportunidade de 

estudar tais temas. Todas as duvidas procuramos esclarecer de forma clara e objetiva 

associando a fatos e acdes ocorridas na escola e na sala de aula mais especificamente. 

Prosseguindo as atividades do estagio, enfocamos a importancia e as funcoes 

do planejamento escolar, onde percebemos que o rnesmo deve partir das necessidades 

de cada sala e depois unir todas as possibilidades de superagao. Nesse momento, os 

professores contaram suas experiencias de sucesso uma das experiencias nas quais 

enfatizaram foi a importancia do planejamento em conjunto, pois, quando reunidos num 
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planejamento escolar, da para perceber a importancia da realizacao do planejamento 

participativo. Todas trocam as ideias as quais obtiveram sucessos em sala. 

Dentro dessa perspectiva, procurando compreender como se efetiva esse 

processo , pudemos assistir uma tit a de video imitulada. Planejamento Socializado 

Ascendente de Gaudencio Frigotto (2003). Na proposta desse estudioso, precisamos 

observar o que existe no interior das nossas salas de aula e partir para planejar com base 

nas necessidades que os alunos apresentam, sem que necessariamente tenha que 

obedecer a estrutura pre - determinada pelo Curriculo Nacional. Nesse momento, 

podemos perceber que os professores necessitam desenvolver tambem uma autonomia 

didatica que se expressa no cotidiano escolar. Esta autonomia exige do professor uma 

leitura de sua realidade e de sua pratica. 

Frigottto (2001) defende a ideia de que e na sala de aula que encontramos todos 

os elementos necessaries para realizacao do planejamento socializado ascendente e que 

devemos os problemas comuns dando prioridade aos problemas diferentes e a partir 

disso, trabalhar em prol de atingir os objetivos previamente definidos. 

Apos a exposicao do video, os professores investigados colocavam a satisfacao 

com o nivel das inforrnacoes das quais estavam se apropriando e que faziam colocacoes 

do tipo: professor D e professor E, "sera que eu consigo fazer dessa maneira? Como e 

importante essa troca de ideias!", enfim podemos perceber os resultados positivos do 

nosso trabalho. 

A o discutirmos o texto: NecessidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Urgencia do Planejamento - Danilo 

Gandin (1998) percebemos que os docentes investigados passaram a reconhecer o 

planejamento como instrumentalizacao necessaria para transformar ideias presentes e 

organizar o futuro desejado pela escola. Entretanto, apontaram alguns entraves que 

impedem essa pratica, quais sejam: os conflitos entre os valores morais e o que se 

ensina na escola; a preocupacao do conteudo sem conexao com a realidade do aluno; 

cada um com sua pratica individual sem a consciencia da participacao. 

No momento seguinte, discutimos o texto: Planejamento e o Projeto- Politico-

Pedagogico Rosa Emilia de Araujo Mendes (2000), onde tivemos a possibilidade de 

analisar quais os elementos necessarios a consecucao do referido documento. Para nossa 
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surpresa os professores disseram ainda nao terem construido o Projeto - Politico -

Pedagogico da escola, por desconhecerem os passos necessaries a sua realizacao. 

Discutindo o texto, percebemos a necessidade de somarmos as contribuicoes de cada 

um que faz parte da escola e da comunidade em geral. Entendemos que o Projeto-

Politico - Pedagogico nao e a construcao de um documento para satisfazer as exigencias 

da escola ou da L D B (Lei de Diretrizes e Base), e a vida da escola, sua filosotia, suas 

metas, suas atividades, e o corpo da instituicao, por isso e importante que todos se unam 

para construi-lo. 

U m dos pontos que os colocam em seus discursos, que ajudam no 

desenvolvimento de suas atividades, sao os recursos disponiveis pela escola (material 

didatico-pedagogico), recursos tecnologicos apesar de nao ter visto como eles 

utilizavam esses recursos tecnologicos, mais vale ressaltar que a escolas dispoe de TV, 

Video e Microssisten. Apesar de terem todos os recursos que necessitam os professores 

destacam a falta de incentive ao magisterio, uma que vez os salaries sao baix/ssimos, e 

a politica educational do governo e manter as sal as cheias, sem lhes darem as devidas 

condicoes de trabalho. Tais questionamentos podem ser evidenciadas nos seguintes 

depoimentos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA professor nao pode se-lo por falta de opgao, mas deve ser pelo o 

compromisso que tem com essa. Arte" (professor D) 

"o planejamento podezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aid contribuir para melhorar a pratica docente, 

mas o professor precisa ter seus direitos ressctlvados ". (professor E.) 

Para promovermos uma reflexao sobre essas colocacoes, utilizamos como 

recurso um texto de Estevam Fernandes (1999) Nao desista! O que possibilitou-nos 

compreender que os problemas existem muitos nao depende de nos, diretamente, mas os 

que dependem de nos, obrigatoriamente devemos buscar as solucoes. E que cada u m 

dentro de suas potencialidades pode contribuir positivamente, o importante e querer 

fazer. 

A essa questao reservamos o entendimento de que cabe a escola desmistificar a 

ideia de que planejamento nao da eerto e e perca de tempo. Desta forma, e preciso criar 

oportunidades para a pratica de um planejamento melhor, o que nos levou a entender 

tambem que isso sera possivel se a gestao da escola se mostrar democratica e 

participativa. U m necessariamente esta ligado ao outro. A esse planejamento chamamos 
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de politico, ou seja, o gestor pode chamar a toda para o centro, onde todos pensem, 

todos ajam. 

Os professores compreenderam que parte da ineficiencia do planejamento nas 

escolas passa tambem por um piano pessoal, uma vez que nao basta saber que ele e 

necessario, mas os docentes precisam contar com disponibilidade de tempo e 

compromisso. Menegolla (2002) acrescenta ser o planejamento um instrumento que 

norteia a pratica da sala de aula e nao um castigo ou punicao, e e importante que o 

professor internalize essa ideia. Sabemos que e preciso mudar a forma de concebe-lo, 

para depois criarmos os meios para emprega-lo; precisamos primeiro refletir sobre a 

nossa pratica docente para depois incidir sobre el a. 

Dando continuidade as atividades do estagio, apresentamos o texto: Avaliacao 

no planejamento tambem de Danilo Gandin (1998), onde pudemos perceber que a 

avaliacao e o planejamento sao dois processos independentes cada qual com sua funcao, 

porem harmonicos entre si, ou seja, ha que se pensar em planejamento sem que haja 

uma avaliacao do mesmo. A implantacao completa do planejamento, ja se constitui em 

pratica avaliativa. 

Porem, o que conseguimos com nossos encontros foi de grande relevancia, e 

conseguimos compreender que o planejamento transcende essa pratica, ja que com ele 

se abre um leque de possibilidade de ver os problemas sob uma otica mais ampla, e que 

no dizer de Padilha (2001) "o planejamento nao se constitui tarefa facil, mas existem 

experiencias inovadoras que comprovam que a iniciativa coletiva e o desprendimento 

sao ingredientes possiveis para a superacao dos problemas". Importante termos 

compreendido essas concepcoes, visto que esse aspecto era considerado essencial para o 

presente estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

segmentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na pratica do planejamento escolar ^ Paulo Roberto Padilha (2003), 

Apreendemos que, se todos ja tem claro que o planejamento e o processo de tomada de 

decisoes, cabe a cada um contribuir dentro de suas limitacdes, desde a concepcao ate a 

avaliacao e o replanejamento. Da mesma forma que a escola nao e so do diretor ou 

professor, o planejamento tambem nao e. E preciso que os pais, a comunidade, os 
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alunos, o coordenador, o gestor, todos os professores, enfim todos que dele quiserem 

participar, assim temos a certeza que o trabalho tem a contribuicao de todos. 

E com satisfacao que anunciamos ter valido a pen a ter-nos oportunizado esses 

momentos de estudo sistematizado com esses professores, procurando escolher ostextos 

bem fundamentados, que viesse a somar a nossa pratica, para que pudessemos ouvir 

depoimentos renovados de como foi proveitoso estudar para perceber que e possivel 

mudar a forma de planejar, a partir da tomada de decisoes conjuntas. 
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5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O N S I D E R A C O E S P R O V 1 S O R I A S 

O Planejamento Escolar nao e considerado como elemento de discussao e 

estudos novos na esfera educational brasileira, mas com certeza e a tematica mais 

freqiiente entre estudiosos e professores em geral. Dentro desse prisma, o trabalho ora 

efetivado se pautou na reflexao da pratica do planejamento escolar na Escola Estadual 

Educacao Infantil e Ensino Fundamental Desembargador Boto. 

Percebemos que existe uma dicotomia entre o que os docentes investigadas 

pensam sobre planejamento e o que fazem, isto e, dizem ser o planejamento um ato 

burocratico e enfadonho, porem o consideram um meio facilitador da pratica 

pedagogica que da um redirecionamento a atividade docente. Tal constatacao resulta na 

pratica, a necessidade dos professores participarem mais efetivamente do planejamento, 

bem como se engajarem em estudos que tratem dessa tematica. 

Ficou claro que nao basta, porem, a escola reservar o dia " d " para o 

planejamento e imprescind/vel que possiblitar espacos favoravets para esses estudos nao 

importando que a iniciativa seja exclusiva do gestor, do supervisor ou do professor. E 

preciso haver momentos de socializacao, discutindo obras ou textos que venham a 

fundamentar a pratica docente. 

Os professores longe de serem "leigos" na tematica, reconhecem a necessidade 

de um planejamento dentro de sua escola, pois ao contrario do que pensavam os 

professores ele so facilita o trabalho. Acreditam que exist em algumas chamadas crises 

na escola, sao os "fantasmas" do tempo, da ausencia do coordenador ou supervisor 

pedagogico, do comodismo, do "nao sei fazer", do acumulo de funcoes, enfim um 

arsenal de inimigos que imped em a pratica do planejamento, mas ja compreendem que o 

trabalho em equipe faz a diferenca e produz resultados satisfatorios. 

Os professores apresentaram reacoes totalmente compativeis com o proposito 

do trabalho, ou seja, ao passo que conheciam os textos sobre planejamento e taziam urn 

contraponto com sua pratica em sala de aula esbocavam reacoes de satisfacao e 

entusiasmo. 
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Alguns depoimentos foram importantes quanto ao desenvolvimento da nossa 

tematica, pois os professores foram categoricos em afirmar da necessidade de um 

trabalho bem organizado, bem planejado, conjunto de professores. Agora era diferente, 

pois se sentiam renovados e estimulados a engajar-se num planejamento dentro de uma 

perspectiva socializada. 

Nao restam duvidas que nossos estudos sinalizam que para a realizacao do 

planejamento escolar com resuitados satisfatdrios, e preciso que nos professores nos 

desprendamos das nossas amarras e nos envolvamos em busca das mudangas tab 

conclamadas por todos os que verdadeiramente se envolvem no processo educative. 

Sabemos que o verdadeiro caminho para esse f im, nao e camuflar os desafios 

presentes nesse processo, mas e buscar os rumos, os farois, a reflexao das nossas acoes 

na perspectiva de transt'ormar toda essa estrutura social pre-moldada, mesmo que seja a 

longo prazo, ja que para a educacao nao se propoe para curto prazo. Para tanto, comecar 

a ver a escola como espaco de mobilizacao social, ja se constitui um grande comego. 

Trabalhando nesse curto espaco de tempo com os professores, podemos 

perceber que mesmo cansados fisico e pedagogicamente, os docentes apresentam 

vontade imensa de aprender, 'de fazer mais por seus alunos/de)se envolver, o queja nos 

da uma imensa felicidade, pois temos um elemento favoravel a nos que e a forca de 

primaria para a libertagab do homem. 

Entendendo ser o planejamento um processo permanente de tomada de 

decisdes, nao tivemos a pretensao de considerarmos nosso estudo como pronto e 

acabado. Temos sim a certeza de que plantamos a semente da inquietacao de ideias, o 

desejo veemente de cada vez mais como professor se envolver, e fazer a verdadeira 

diferenca. Apreendemos juntos que nao e o tempo cronologico que determina as 

condicoes de trabalho e as acdes, mas a luta conjunta, a vontade de mudar. 

O estudo realizado trouxe-nos a oportunidade nao so desenvolvermos a 

tematica com responsabilidade e compromisso, mas deu-nos a possibilidade de 

conhecermos o universo dos sentimentos, das angustias, das insegurangas e dos anseios 

pelos quais passam os professores, e chegamos ao final com a prazerosa sensagao de 
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termos contribuido com a pratica docente desses profissionais que tem que lidar com o 

fl age Jo dos baixos salarios, do descaso das poiiticas educacionais, com os problemas 

sociais, mas que mantem viva a chama do prazer em educar. 

Podemos perceber que apos a efetivacao dos nossos encontros, os professores 

ja nao mais encaram o planejamento como um fenomeno anti-pedagogico, mas como 

um aliado a sua pratica; j a nao mais o consideravam como atividade burocratica, mas 

como momento de reflexao e acao; nao mais como algo inalcancavel, devido a sua 

complexidade, mas como atividade de possivel realizacao; nao mais se consideram 

como sujeitos longe de sua elaboracao, mas sujeitos presenter e necessaries na sua 

implantacao. 

Apreendemos varias licoes dos nossos mestres da educacao, mas chegamos a 

conclusao de que Planejamento e vida e que so tem sentido se pensado com todos e para 

todos. De tudo, a certeza de que apos a realizacao do trabalho somos profissionais 

melhores porque segundo nosso mestre Paulo Freire (2001), "e decidindo que se 

aprende a decidir". Assim, tambem podemos concluir que e planejando que se aprende a 

planejar, mesmo que os problemas, as dificuldades invadam nosso espaco, precisamos 

seguir sempre, procurando alternativas para acertar, com a sabedoria de 

compreendermos o que e como podemos ajudar a mudar. 

Assim, trazemos as consideracoes finals tornando conhecida a nossa satisfacao 

em termos desenvolvido a tematica Planejamento Escolar; metas e desafios ao lado de 

professores que em meio tantos obstaculos sabe da necessidade de educar e te-lo que 

fazer bem. E longe de acharmos ter ensinado algo, temos a certeza de termos aprendido 

juntas, pois "ninguem ensina a ninguem..." 
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7. A N E X O S 



QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F O R M A C A O A C A D E M I C A ; 

T E M P O D E S E R V I C O : 

D A T A : 

Caro Professor (a) 

0 questionario a ser respondido e um meio de conhecermos mais sobre a dinamica do 

Planejamento de Ensino de sua escola, E voce, como sujeito fundamental na formacao do nosso 

projeto de estudo, pode colaborar significativamente dando respostas verdadeiras as questoes 

objetivas (multipla escolha) e subjetivas que serao analisadas e mantidas em sigilo, ou seja, serao 

utilizadas somente para fins academicos. 

Agradecimentos antecipados 

"O educador precisa dizer como se 

forma seu caminho, e ao trilha-lo, 

deve refletir sobre ele " 

1. Acontece Planejamento na sua escola? 

( ) S I M ( ) NAO 

2. Quanto a realizacao do planejamento de ensino em sua escola acontece: 

a) ( ) semanal ( ) quinzenal 

( ) mensal ( ) outros 

b) ( ) individual ( ) coletivo 

3. Levando em consideracao o tempo de sua atividade docente voce considera o 

planejamento: 

( ) Uma atividade burocratica; 

( ) Exigencia da LDB; 

( ) Atividade enfadonha e desinteressante; 

( ) Reflexao sobre a pratica docente; 

( ) Outros. Quais? 

4. Em relacao aos recursos disponiveis na sua escola para o desenvolvimento do 

planejamento de ensino, voce considera-os: 

( ) Muito satisfatorio 

( ) Pouco satisfatorio 

( ) satisfatorio 

( ) insatisfatdrio 

Justifique: 



5. Voce gosta de planejar? 

( ) S IM ( ) N A O 

Por que? 

6. Quern escolhe os conteudos a serem aplicados em sua sala de aula? 

Como e feita essa escolha? 

7. O seu planejamento atende as necessidades de aprendizagem dos seus alunos? 

( ) S I M ( ) N A O 

De que maneira? 

8. A metodologia escolhida no seu planejamento Ihe da condicoes de atingi os objetivos 

propostos
9 

( ) S IM ( ) N A O 

Como? 

9. De que maneira sua formacao academica contribui para a realizacao do seu planejamento 

escolar? 

10. Como voce gostaria que fosse o planejamento em sua escola? 



Frente da Escola 

Sala de realizacao dos encontros 
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