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1. Introducac zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O planejamento escolar constitui o tema do presente trabalho. Este e 

entendido como uma atividade que supoe o conhecimento da dinamica do 

processo-ensino-aprendizagem e das condicoes externas que determinam a 

sua efetivacao. 

Neste sentido, e preciso pensar o planejamento como um guia, como um 

instrumento norteador que requer muitas habilidades, dentre as quais a 

consciencia humilde de saber que precisamos uns dos outros. Por isso o 

planejamento pressupoe a articulagao de esforcos de todo o corpo docente e 

discente da escola quando na construcao de um planejamento participative 

E imprescindivel destacar que o planejamento escolar nao assegura por 

si so o andamento do processo de ensino. E preciso, pois que os pianos 

estejam continuamente ligados a pratica de modo que assegurem a sua 

aplicabilidade. O planejamento pressupoe a constante revisao e reflexao das 

propostas e acoes, devendo ser flexivel, o que implica um trabalho de 

organizacao por parte do educador. Planejar e pois, uma atividade primordial 

para o enriquecimento do processo didatico e metodologico da pratica docente. 

A atividade de planejar, muitas vezes, e realizada de forma distorcida em 

sua essentia, representando, na maioria das escolas, apenas um trabalho de 

copias de pianos anteriores, mas sem qualquer relacao com a realidade da 

escola em suas necessidades e coerencias. 

Analisando esta realidade foi que me decidi por estudar o planejamento 

escolar, buscando viabilizar, por meio de teorias acerca do tema, uma reflexao 

sobre a importancia do planejamento na escola. 

Em visita a Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Leite em 

Conceicao - PB, atraves de conversas informais com as professoras, percebi 

as dificuldades que estas encontravam durante a atividade de planejar e isso 

veio reforcar o meu interesse por essa tematica. 
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Dessa forma, o presente trabalho propos uma reflexao sobre as 

seguintes indagacoes: Quais as dificuldades encontradas pelos professores 

no ato de se planejar?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quais as barreiras que dificultam um 

planejamento adequado ao contexto social? Como construir o 

planejamento participativo? 

Nesta perspectiva esta pesquisa objetivou analisar as dificuldades de 

05(cinco) professoras da Escola Est. de Ens. Fund. Jose Leite em construir um 

planejamento participativo, bem como compreender o papel do planejamento 

na escola e refletir, junto a estas professoras, sobre o planejamento 

participativo. 

0 planejamento educacional deve ser desenvolvido de forma a contribuir 

no processo ensino-aprendizagem, pois, trata-se de um assunto que deve estar 

sempre presente na acao docente e faz parte da reflexao cotidiana do 

educador. E pois, uma atividade que supoe uma integracao as acoes de ensino 

permeando a pratica em sala de aula, articulando-a as novas maneiras 

metodologicas e instrumentos facilitadores do processo ensino-aprendizagem. 

A contribuicao deste estudo consiste em levar aos professores da Escola 

Est. de Ens. Fund. Jose Leite, Conceicao - PB a refletirem sobre o ato de se 

planejar bem como sobre sua pratica docente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Planejamento participativo em questao 

Nesta pesquisa nos referendamos em KUENZER (1993), LIBANEO 

(1997), OLIVEIRA (1997), PERRENOUD (2000), PADILHA (2001), ANDRADA 

(1997), PIMENTEL (2003), GANDIN (1999). 

Pra desenvolver o tema em questao e necessario anaiisar o seu 

surgimento, contextualizando-o na realidade brasileira. 

O planejamento Escolar no Brasil, segundo a perspectiva de Oliveira 

(1997), surge das relagoes dos vinculos entre desenvolvimento e educacao 

como resultado dos vinculos entre desenvolvimento e educacao. A decada de 

30 marca o inicio do planejamento global na realidade brasileira, como tentativa 

de regular o desenvolvimento economico. Nas decadas de 40 e 50 ha uma 

grande euforia em torno do planejamento para o desenvolvimento social. 

Segundo Oliveira (1997),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A educagao e assim concebida como 

instrumento economico indispensavel ao desenvolvimento, ao progresso" (pag. 

65). Mas e so a partir da decada de 50 que o Planejamento Educacional passa 

a ser regulamentado com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional, 

Lei n° 4024 de 1961. Na decada de 60 o Planejamento Educacional segue as 

orientacoes da CEPAL - Comissao Educacional para America Latina e Caribe, 

em que adquiri um sentido tecnico burocratico. O Planejamento Centralizado e 

o modelo adotado na decada de 70, sendo fortemente controlado pelo Estado. 

A partir da decada de 80 esse modelo de planejamento comeca a ser 

questionado e a decada de 90 ja sinaliza para o Planejamento Educacional 

descentralizado e flexfvel, 

Segundo Pimentel (2003), o planejamento que nomeia acoes da escola 

vai se redimensionando de acordo com as diferentes concepcoes que os 

embasam, estando tambem relacionado ao contexto historico, social, cultural, 

economico e politico. Objetivando a acao pedagogica qualitativa, o 

planejamento vai adquirindo progressivamente carater cientifico. 

Desde os primordios, quando ja existiam formas elementares de 

instrucao e aprendizagem e notadamente a partir da didatica magna (1627) de 

Comenius, existe a necessidade de organizar e sistematizar a acao 

pedagogica. 
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O planejamento no Brasil assume tres grandes concepcoes que se 

relacionam ao contexto socio - politico diversos: o principio pratico - de cunho 

tecnicista, apresenta o planejamento tecnico como solucao para o fracasso 

escolar, mas na verdade e um planejamento construido dissociado do contexto 

real em que a educacao acontece, primando pel a forma e nao pela qualidade; o 

participativo valoriza a consciencia, a intencionalidade e a participacao como 

forma de superar as concepcoes anteriores de planejamento. Seu objetivo e a 

transformacao da sociedade pela participacao ativa de cidadaos criticos. 

Sabendo que o trabalho docente nao e uma atividade que se restringe 

ao trabalho em sala de aula ja que esta vinculado a exigencia social e a 

experiencia de vida dos educandos, e necessario pensar o planejamento como 

instrumento norteador do trabalho docente. Tal atividade requer varias 

habilidades como consciencia humilde de saber que precisamos um dos outros 

e principalmente a constante reflexao dos atos e ideias implicitas na agio 

educativa. 

Da complexidade que caracteriza o saber pedagogico e mais 

especificamente o ato de se planejar decorrem diversas indagagoes: Qual e a 

importancia do planejamento? Qual o sentido do planejamento para a nossa 

escola? Como realizar o planejamento dialogico ou participativo? 

A acao de se planejar pressupoe um constante vinculo de aspectos 

humanos, tecnicos e polfticos, constituindo uma tarefa complexa que, mesmo 

planejamento sendo bem pensado e estruturados nao e por si so garantia de 

bons resultados no processo ensino - aprendizagem. 

Para Dalila (1997 P.35), o planejamento educacional, "ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma das 

atividades inerentes as funcoes do professor, que o acompanha ao longo de 

sua vida profissional como uma desafio (...)" 

0 planejamento de ensino e parte integrante dos programas de didatica, 

tendo como um ponto de partida o estudo dos elementos do processo de 

ensino. A orientacao para planejamento de ensino varia de acordo com as 

diferentes orientacoes teoricas da educacao. Nao obstante haja diferentes 

posicoes a cerca do planejamento, entre os autores ha uma unanimidade 

quanto a dois aspectos. Todos consideram o planejamento "como uma 

previsao metodica de uma acao a ser desencadeada e rationalizacao dos 

meios para atingir os fins". 
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Ja na perspectiva de Libaneo (1994; 222),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o Planejamento Educacional 

"6 um processo de racionalizagao, organizagao e coordenagSo da ag§o 

docente, articulando a atividade escolar e a problematica do contexto social." 

A irnportancia do planejamento decorre de suas funcoes dentro do 

processo educativos que, segundo Libaneo (1994: 223), sao as seguintes: 

Atualizar o conteudo do piano sempre que revisto, aperfeigoando-o em 

relagao aos progressos feitos no campo de conhecimentos, adequando-os as 

condicoes de aprendizagem dos alunos, dos metodos, tecnicos e recursos de 

ensino que vao sendo incorporados na experiencia cotidiana, com 

objetividade, coerencia e flexibilidade. 

Dessa forma, o planejamento escolar depende das condicoes escolares 

previas, bem como do nfvel de prepare dos alunos dentro do processo de 

aprendizagem. 

Kuenzer (1993), nos revela os impasses que caracterizam as formas 

tradicionais de planejamento educacional ainda presentes na realidade da 

escola brasileira, realizando-se atraves do trabalho de tecnicos isolados, sem 

nenhum contato a realidade das escolas a que os pianos se destinam. 

Manipulando apenas dados quantitativos, evidencia a incapacidade 

educacional. Em contrapartida, as "formas basistas" que visam a construcao do 

planejamento do conhecimento pela participacao pura e simples da populacao 

tambem revelam efeitos limitados na solugao dos problemas devidos a falta de 

conhecimentos e as condicoes de alienacao que atinge a populacao. 

Assim, para Kuenzer, o impasse esta na situacao que se produz: os 

tecnicos possuem o saber especifico, mas nao conhecem a realidade concreta 

da educacao. A populacao que vive cotidianamente a realidade educacional e 

conhece seus problemas com clareza, nao possui o saber especifico que I he 

permita ultrapassar o senso comum e construir um piano para transformar a 

situacao em que vive. 

Para superar esse impasse a autora propoe considera-lo mais que um 

problema metodologico, mas com um problema politico que emerge da 

necessidade de transformacao, de democratizacao e de construcao de novas 

formas metodologicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Kuenzer (1993:63), afirma que.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CENTFOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CC - - ,VCAO PROFESSORES 

, ' r 'HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 

"Tendo em vista a necessidade de se 
construir novas metodologias de 

planejamento educacional comprometidas, 
nao formalmente, mas realmente, com 
democratizacao de educacao, torna-se 
necessario definir alguns pressupostos que 
serao norteadores para o trabalho a ser 
desenvolvidos, tendo como direcao a 
democratizacao das relacoes sociais na 
sociedade brasileira". 

Nessa otica o planejamento deve acontecer na escola, pois e ali que se 

iniciam as transformacoes na educagao, devendo ser elaborado com a 

participacao de todos os segmentos da escola que raramente sao convidados a 

participar, pois a escola frequentemente, se limitam a copiar os pianos dos 

anos anteriores. 

A atividade de planejar, na perspectiva de Padilha (2001), nao pode 

estar desarticulada do contexto mais amplo da sociedade, uma vez que esta 

atividade pressupoe uma visao ampla e uma postura reflexiva diante do mundo 

e da sociedade, englobando aspectos que estao em torno da escola, dos 

diferentes segmentos que, de forma direta ou indireta, fazem parte do universo 

escolar, pois o planejamento nao pode se restringir a reflexao sobre problemas 

da escola, deve antes de mais nada, englobar a dimensao pedagogica. Dessa 

forma sugere que o planejamento escolar se realize dialogicamente, ou seja, 

que o planejamento se realize a partir do dialogo com todos os segmentos da 

unidade escolar, sendo construido com base nas reais necessidades e 

condicoes da escola para que possa ser efetivamente colocado em pratica. 

Nesse sentido, e preciso que o planejamento escolar seja coletivo e sem 

hierarquias burocraticas, tornando um carater ascendente, ou seja, o piano ou 

projetos pol iticos-pedagogicos da escola em seu ambito de atuacao 

pedagogica. O planejamento construido com base nas necessidades reais da 

escola garante a viabilidade nas situacoes concretas do cotidiano da sala de 

aula. 
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Segundo Padilha (2001), podemos falar na possibilidade de um 

planejamento dialogico, participativo, quando a sua construcao pressupoe a 

enfase na dimensao grupal, nos principios de totalidade e multiplicidade de 

visoes, na criticidade, na possibilidade de transformacao do sistema 

educacional. 

Dessa forma, planejar significa exercitar nossa capacidade de tomar 

decisoes coletivamente. Nesse sentido e oportuno recorrer a Freire (1996: 119) 

quando afirma que "e decidido que se aprende a decidir", ou seja, e decidindo 

que exercitamos a nossa autonomia e capacidade de construir nosso projeto 

de vida, mesmo com risco de incorrer em erros. Se o planejamento dialogico e 

construido a partir de uma perspectiva participativa, cada segmento da escola 

dara sua contribuicao na tomada de decisoes. A participacao dos pais e alunos 

pode dar-se na programacao de atividades intra e extra-escolares e no estudo 

da realidade. As assoc ia tes de bairro, entidades comunitarias e as ONGS 

podem char uma parceria com a escola. A unidade administrativa da escola 

participa na coordenacao de todas as atividades, buscando engajar os demais 

segmentos da escola no desenvolvimento do trabalho. 0 supervisor de ensino 

tern a responsabilidade de apresentar as diretrizes gerais e pedagogicas do 

piano de trabalho. Os professores participam, nao so da definicao geral do 

piano, mas dos pianos de curriculo de curso, de ensino e de aula que integram 

o planejamento escolar. 

Assim Padilha (2001.77), diz que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "esta nova maneira de entender o 

planejamento da escola, visa garantir a participagao efetiva dos varios 

escolares (...)", requer a mobilizacao de acoes coletivas, a constante 

preocupagao em melhor atender as necessidades e expectativas dos alunos, a 

organizacao administrativa pedagogica e financeira da escola, a elaboracao do 

piano em termos de medios e longos prazos, a reflexao sobre a pratica 

pedagogica e sobre as teorias que a embasam e a constante avaliacao das 

acoes planejadas. Dessa forma, podemos falar de um planejamento escolar 

que dialoga com os varios sujeitos sociais e, consequentemente, dialoga com 

contexto real em que a escola se insere. 

Nessa perspectiva GARCIA IN: 

KUENZER (1993:49) afirma que o planejamento se pratica fora dos 

orgaos centrais e se sobretudo nas organizacoes que emergem da 

sociedade civil, admite a acao da populacao, assumindo diretamente o 
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seu futuro, zelando e participando da gestao do novo sistema a ser 

criado.mesmo que as escolas sejam pobres, com professores mal 

formados e alunos mal atendidos. 

Dessa forma apesar de todas as limitacoes, as escola publica ainda e a 

unica que pode oferecer maiores oportunidades a todos, de alcancar a 

cidadania, aprimoramento e crescimento. 

Segundo CO RAZZ A (1997:121): a acao pedagogica e uma agio polftica pois ela 

tern implicacoes politicas, sociais e culturais e dessa forma e necessario que ela seja uma 

pratica intencional, organizada, planejada, 

0 professor exerce um papel politico que e a responsabilidade pelo 

sujeito integrantes da sua acao, que sao os alunos. Esse papel politico e o de 

mediador do conhecimento e nao do transmissor de informacoes, pois esses 

sujeitos de alto produtores de conhecimentos de significados de experiencias, 

de identidades. 

Se o professor tern um papel social politico tao importante, como ele 

pode realizar o seu trabalho sem antes planeja-So. Se isso e feito sem o 

planejamento no minimo esse professor nao tern nenhum comprometimento 

com seu trabalho, nao tern etica profissional, no sentido que Corazza athbui, 

que e de respeito e responsabilidade pela sua acao 

O planejamento, como forma contra-hegemdnica de pedagogia, e o 

planejamento que e antagonico ao curriculo oficial, que e um curriculo "unico", 

um curriculo que tenta padronizar o conhecimento, a acao do professor 

limitando essa acao. Para fugir desse curriculo e preciso que o planejamento 

leve em consideragao a multiplicidade de culturas de interesses, de realidade, 

de identidades que estao presentes em sala de aula, e preciso que as formas 

de expressao popular que a autora menciona, facam parte do curriculo, 

daqueles conteudos que sao trabalhados em sala de aula. (CORAZZA.) 

Mas e preciso tambem que o professor coloque os seus pianos sempre 

sob suspeita, a quer dizer que e preciso que o professor avalie os seus pianos 

e a sua pratica pedagogica constantemente sempre buscando melhora-la, pois 

segundo ela, nao existem verdades absolutas, nao existem pianos perfeitos, 

prontos e acabados. Os pianos devem ser flexiveis, o professor pode muda-lo 

quando achar necessario. 
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O presente trabalho fundamentou-se no modelo de pesquisa qualitativa 

que buscou analisar o fenomeno social do proprio contexto em que se da, 

levando em consideragao os atos e decisoes dos professores pesquisados ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 

significado que estes dao as suas agoes. 

Segundo GONSALVES(2001): 

Aquela que se caracteriza pelo 

desenvolvimento de ideias, com objetivo de 

oferecer uma visao panoramica, uma 

primeira aproximacao a um determinado 

fenomeno que e um pouco explorado (pag. 

62). 

Dessa forma, pretendi, com este projeto de investigagao, buscar 

informagoes acerca de como o planejamento e vivenciado na Escola Est. de 

Ens. Fund. Jose Leite, municipio de Conceigao - PB, e quais as dificuldades 

que os professores encontram na sua construcao e execugao. 

Diante dos procedimentos de coleta e as fontes de informagoes, mantive 

um contato direto com a populacao investigada, indo diretamente ao espago 

onde o fenomeno ocorre, ou seja, a referida escola. Foi utilizado um 

questionario com questoes objetivas e subjetivas, atraves do qual obtive 

informagoes com as professoras. 

Quanto ao tipo de pesquisa, segundo os objetivos essa pesquisa foi 

exploratoria pois se caracterizou pelo esclarecimento de ideias acerca do tema 

proposto, objetivando uma primeira aproximacao ao fenomeno pesquisado. 

Segundo GONSALVES (2001), a pesquisa exploratoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "oferece dados 

elementares que dao suporte para a realizagao de estudos mais aprofundados 

sobre o tema." (p. 65). 

Os sujeitos da pesquisa foram 05(cinco) professoras da referida escola 

que tern com formacao docente o curso pedagogico, lecionando em apenas 

01 (um) turno diario. Estas professoras possuem vinculo empregaticio com o 

Estado, sendo que duas destas tambem possuem vinculo empregaticio com o 

municipio e lecionando da alfabetizagao a 4a serie do ensino fundamental. 

Sobre o tema da pesquisa, as 05(cinco) professoras investigadas nao possuem 

qualquer capacitagao sobre o planejamento escolar. 
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O espaco onde o estudo foi realizado foi a propria escola onde as 

05(cinco) professoras trabalham. A Escola Est. de Ens. Fund. Jose Leite 

possui 490 alunos matriculados nos 03(tres) tunios de funcionamento -

manfaa, tarde e noite - contando com 19(dezenove) professores que 

lecionam da alfabetizagao a 5a serie do ensino fundamental. A escola 

possui a seguinte estrutura fisica: 07(sete) salas de aula; 01 (uma) 

secretaria; 01 (uma) diretoria; 01 (uma) sala de professores; 02(dois) 

banheiros: sendo um masculino e um feminino; 01 (uma) cantina e 

01 (um) patio. 

Sendo administrada pela gestora Maria das Neves Palito Fernandes e 

vice-gestora Cleozivania Dias Pedro de Lacerda. 

No que se refere a projetos desenvolvidos na escola, esta nao possui 

nenhum em andamento. 

Os procedimentos que me ajudaram na realizacao do referido trabalho 

foram: contato com as professoras; aplicacao do questionario sobre o 

planejamento de ensino; conversacao com as professoras acerca do 

planejamento de ensino e o estagio supervisionado com as professoras. 

Os encontros de estudo sobre a tematica, foram realizados com a 

finalidade de contribuir desenvolvendo refiexoes a respeito de pratica de 

planejamento participativo. 

Os encontros foram realizados de forma diversificada com a participacao 

das professoras atraves de debates, leituras, discussoes, dinamicas e musicas, 

etc. realizei oito encontros, os textos trabalhados foram: "Como planejar?" ; 

"modelo basico do planejamento participativo" ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O lugar do planejamento na 

escola: Uma reflexao teorica pratica"; "afinal, planejar? Por que ?"; 

"participacao" ; "planejamento participativo: uma maneira de pensa-lo e 

encaminha-lo com base na escola"; "as fungoes sociais da escola"; "dirigir um 

grupo de trabalho: como conduzir reunioes". 

O enfoque na construcao do planejamento participativo, se deu porque 

este e um planejamento construido coletivamente com a comunidade escolar. 

Dessa forma, esta concepgao de planejamento foi trabalhada junto as 

professoras investigadas a medida que estas percebessem a relevancia dessa 
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maneira de construir o planejamento o qual estara concorrendo para a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

Este trabalho esta organizado em itens da seguinte forma: 

II- 0 Planejamento participativo em questao - que apresenta como fonte 

inspiradora das ideias de alguns autores que ressaltam a tematica do 

planejamento escolar; 

III- Procedimentos Metodologicos - este capitulo apresenta a 

metodologia e os instrumentos de coletas de informacao com os quais 

trabalhei; 

IV - Desenvolvimento do ato de planejar. 

V - Planejamento, como os professores vivenciam essa pratica -

aproximacao do planejamento registrados nos encontros com as professoras 

envolvidas no estagio; 

VI - Consideracoes Finais - apresenta as conclusoes do estudo, 

ressaltando o planejamento participativo como um meio para ser utilizado pela 

comunidade escolar no sentido de efetivar um processo de ensino-

aprendizagem de qualidade. 

DE CAWPINA GKA^'OC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•EMTRO DE fORMACAO D£ PROFESSORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

WHUOTfCASElORlAL 
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4. Desenvolvimento do ato de planejar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A seguir apresentarei a analise dos resultados obtidos com as 

professoras. 

Ao serem indagadas sobre a sua formagao docente, as professoras da 

escola declarou que e o magisterio.de ensino medio, o que constitui uma 

formagao limitada diante das inumeras possibilidades de qualificacao 

oferecidas atraves de cursos de capacitagao e ampliagao das oportunidades de 

acesso as universidades. O que evidencia que mesmo diante dos esforgos 

empreendidos para a formagao docente, ainda ha muito o que fazer. 

Quando indagadas sobre a frequencia com o que acontece o 

planejamento na escola, a totalidade das professoras investigadas (04) afirmou 

que esta atividade e realizada semanalmente. 

Dessa forma, percebe-se que o planejamento realizado na escola 

acontece com uma frequencia desejavel para que possa atender as 

especialidades do cotidiano em sala de aula. Nesse sentido parece haver, 

nessa escola, a compreensao de que o planejamento como previsao de 

objetivos, conteudos e metodos, deve ser uma pratica recorrente, tendo em 

vista a consideragao das exigencias postas pela realidade social, do nivel de 

preparo e das condigoes socio-culturais e individuals dos alunos LIBANEO, 

(1994 p: 223) 

Ao serem interrogadas sobre quern participa do planejamento de ensino 

da escola duas professoras afirmaram que sao as professoras, uma respondeu 

que e o coordenador e uma respondeu que e a diretora. 

Analisando estas respostas e possivel perceber que o planejamento da 

escola nao conta com a participacao dos pais ou representantes destes, nem 

tao pouco com os outros segmentos da escola. 

Dessa forma este planejamento, dificilmente sera representative da 

realidade da escola e dos alunos ja que estes nao participam de sua 

construcao. Conforme PADILHA (2001) O planejamento deve ser coletivo 

contando com a participacao dos pais e todos os segmentos que compoem o 

universo escolar. 
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Quando indagadas sobre quern costuma orientar o planejamento na 

escola, duas professoras responderam que sao as proprias professoras que 

conduzem as reunioes de planejamento, uma respondeu que e a diretora e 

uma afirmou que e o coordenador. 

Como as professoras forneceram respostas variadas a respeito de quern 

orienta as reunioes de planejamento, portanto e possivel supor que estas 

reunioes contam com a participacao de professores, diretor e coordenador no 

encaminhamento das atividades e na construcao de propostas para o 

planejamento da escola. Dessa forma nao ha uma sistematica de orientacao na 

realizagao das reunioes de planejamento da escola. 

Porem as atividades que acontecem no planejamento seriam mais 

eficientes para o processo de ensino / aprendizagem se as tarefas fossem 

melhor delimitadas para cada segmento que participa do ato de planejar. 

A esse respeito PADILHA (2001) especifica: 

A unidade administrativa da escola participa na coordenagao 
de todas as atividades, buscando sempre engajar os demais 
segmentos da escola no desenvolvimento do trabalho; os 
professores participa, nao so da definicao geral do projeto, 
mas dos pianos de curriculo, de curso, de ensino e de aula 
que integram o planejamento escolar (p:75). 

Dessa forma, o planejamento escolar nao pode ser um processo 

aleatorio na tomada de decisoes. Este pressupoe uma organizacao das 

atividades a serem desenvolvidas, sendo imprescindivel delimitar, ainda que de 

forma flexivel, que tarefas serao realizadas e por quern serao conduzidas. 

Quando indagadas sobre se e levada em consideracao a realidade da 

escola e dos alunos, todas as professoras responderam que sim. Ao 

justificarem suas respostas, a maioria das professoras fez declaracoes 

incoerentes com o sentido da pergunta formulada. Umas das professoras, 

porem, respondeu da seguinte forma:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O planejamento e feito em cima da 

realidade do aluno, pois o aluno e realidade sao sempre o que mais nos interessa". 

Dessa forma, e possivel perceber que as professoras ao declararem que 

o planejamento da escola leva em consideracao a realidade do aluno, parecem 

nao ter clareza sobre o que isso significa, nem tao pouco como isso e feito na 

pratica. 

Nesse sentido LOPES (1991) afirma que a construcao do planejamento 

de ensino: 



U N I V E R S I D A . D EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f E D E j g 

DECAMPINA GRANDE Q s conteudos a serem trabalhados, por sua vez, sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cmmQmmmmKmv^m - d e f j n j d o s d e f o r m a autoritaria, pois os professores, via de 
"~ " ~ regra, nao participam dessa tarefa. Nessas condicoes, tendem 

a mostrar-se sem elos significativos com as experiencias de 
vida dos alunos, seus interesses e necessidades. (P:41). 

Quando indagadas sobre o nivel de satisfacao com relacao a forma 

como o planejamento acontece tres professoras afirmaram que e satisfatorio. 

Como a maioria das professoras declarou que o planejamento da escola 

acontece de forma satisfatoria e possivel supor que este atenda as 

necessidades e interesses dos docentes. E que, portanto, nao precisa em nada 

ser modificado. 

Com relacao ao planejamento da escola, e necessario que os 

professores tenham em mente que a atividade de planejar exige dedicacao e 

reflexao por parte do professor, pois direcionar o planejamento baseando-se 

unicamente no livro didatico, pode ser facil para o professor, poupando-lhe o 

trabalho de refletir, mas torna o trabalho docente dependente e pouco 

autonomo. Entende-se a educacao como meios que se propoem a ajudar o 

homem a pensar e agir de forma critica e consciente. Sendo assim e oportuno 

citar MENEGOLLA E SANTANNA (1997) Quando propoem que: 

A educacao a escola e o ensino sao os grandes meios que o 
homem busca para realizar o seu projeto de vida. Portanto, 
cabe a escola e aos professores o dever de planejar a sua 
acao educativa para construir o seu bem viver. (p.11) 

Ao serem indagadas se encontram dificuldades no planejamento de 

ensino, as quatro professoras responderam que sim. Ao justificarem suas 

respostas, apontaram que as dificuldades se devem, principalmente a falta de 

lugar apropriado para realizagao dos encontros, a falta de material e tambem, 

ao fato de que o planejamento nao e uma construcao coletiva, haja visto que 

cada professora realiza o seu piano individualmente. Uma das professoras 

propos o seguinte: 

As dificuldades no planejamento agrupamento com varios 
professores, porque as ideias propostas por diversos 
professores da mesma serie, ocasionava melhor 
entendimento. (Prof: A). 

Analisando os depoimentos das professoras e possivel inferir que aja a 

resistencia e a aversao de muitas delas ao ato de planejar, realizando-o 

apenas para cumprir exigencias burocraticas pois as professoras nao veem o 

http://UNIVERSIDA.de
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planejamento como um instrumento de auxflio para o seu trabalho numa 

perspectiva menos tecnica e mais participativa, o que resulta em um total 

descredito com relacao a eficiencia do planejamento no processo 

ensino/aprendizagem. Para MENEGOLLA E SANTANNA (1997): "a rejeicao ao 

ato de planejar reside no fato de que ha uma carencia de objetivos claros e bem definidos 

sobre a importancia de tal ato" (p.10). 

Neste ponto as professoras entram em contradicao, pois afirmaram, 

anteriormente, que o planejamento da escola acontece de forma satisfatoria, no 

entanto afirmam que a escola nao oferece condicoes para construcao de um 

bom planejamento escolar. 

Quando indagadas sobre que sugestoes dariam para mudar a forma de 

planejar na escola, a maioria das professoras sugeriu que o planejamento 

fosse coletivo, com novos materiais didaticos e metodologias. 

No que se refere a necessidade de que o planejamento seja uma 

construcao coletiva, uma das professoras menciona: 

Que esse piano fosse planejado com professores, diretores, 
coordenadores e supervisores, para que pudessemos trocar 
ideias melhores sobre o que vamos planejar para o dia 
seguinte. 

Dessa forma, o planejamento como uma construcao coletiva e apontado 

para esta professora como uma necessidade da escola para que todos os seus 

segmentos possam ser ouvidos quando na elaboracao das propostas dos 

pianos. 

Essa proposta do planejamento que conta com a participacao dos 

diferentes segmentos que compoem o universo escolar consiste na concepgao 

de planejamento participativo que, segundo PADILHA (2001), e "um 

planejamento que dialoga com os varios sujeitos sociais"(p.77). 

Quando indagadas sobre qual o papel do planejamento escolar no 

processo de ensino/aprendizagem, as quatro professoras deram respostas 

variadas, porem, incoerentes com a pergunta formulada. Uma das professoras 

respondeu da seguinte forma: "E de grande utilidade sem ele nao ha uma boa 

aprendizagem fica desordenado e o professor encontra-se em sala de aula desorientado". 

Dessa forma, e possivel supor que as professoras nao tern uma nogao 

clara sobre o papel do planejamento no processo educativo. 
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Convem lembrar que existem docentes que nao percebem o 

planejamento como um instrumento norteador do trabalho docente e tambem 

flexivel. Estes docentes se limitam a desenvolver os conteudos do livro didatico 

que sao planejados parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o ano letivo, esquecendo que o planejamento existe 

para que todos os segmentos escolares possam compartilhar as experiencias 

adquiridas no cotidiano escolar, proporcionando novos conhecimentos tanto 

para ele como profissional, quanto para a aprendizagem dos seus alunos. 

Como afirma LUCK (1991). 

Planejar nao significa, pois estabelecer modelos a serem 
seguidos mecanicamente, significa estar com a mente alerta, 
constantemente, antes, durante e apos o processo educativo, 
buscando abrir cada vez mais a amplitude de sua signifieagao 
(1991.P:51). 

Levando em consideracao as informagoes coletadas, verifica-se que as 

professoras continuam na expectativa de que o planejamento seja direcionado 

para a transformagao da realidade de vivida por cada um em sala de aula, ou 

seja, que o planejamento possa nortea-lo no cotidiano escolar, oferecendo 

condigoes satisfatorias de aprendizagem aos alunos. 

Quando interrogadas sobre o que entendem por planejamento, as quatro 

professoras afirmaram que planejar significa organizar, orientar, colocar em 

pratica seu compromisso. A professora C respondeu da seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Entendo que significa organizar, orientar, aprender e ensinar (organizagSo da disciplina 

aprendizagemy. 

Percebe-se dessa forma, que a concepgao de planejamento entendida 

pelas professoras da escola e tecnicista, atraves da qual identificam o ato de 

planejar apenas com um processo onde se define caracterizando-se portanto, 

como uma atividade mecanica e burocratica do professor. 

As professoras nao entendem o planejamento como atividade 

consciente de previsao das agoes docentes, que facilitam o trabalho do 

professor mediante a constante reflexao dos seus atos. 

A esse respeito, LOPES (1991) propoe: 

Ao que parece, essa definicao dos componentes do piano de 
ensino de uma maneira fragmentaria e desarticula da do todo 
social e que tern gerado a concepgao do planejamento incapaz 
de dinamizar e facilitar o trabalho didatico (P.43) 

Quando indagadas sobre o que seria necessario para se fazer um bom 

planejamento, as respostas das professoras foram diversificadas: duas 
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responderam que seria necessario ter acesso a materiais de pesquisa 

adequados, uma respondeu que seria aprender a incentivar os alunos e uma 

seria procurar responder algumas indagagoes acerca do planejamento. 

A professora B propos o seguinte: "Tendo bons livros para que se possa 

pesquisar. Planejando suas tarefas diarias, o material apropriado para que se possa 

planejar uma boa atividade". 

A partir das respostas das professoras e possivel perceber que estas 

tern uma visao limitada acerca das necessidades de um bom planejamento, 

haja vista que a maioria das professoras consideram como pre-requisitos para 

construcao de um bom planejamento apenas bons livros didaticos e materiais 

concretos para serem utilizados nas aulas. 

A este respeito, LIBANEO propoe que os professores devem ter: 

Clareza de como o trabalho docente pode prestar um efetivo 
servigo a populacao e saber que conteudos responde as 
exigencias profissionais politicas e culturais postos(.) (P. 
227) 

Convem lembrar que para o professor desempenhar o seu papel com 

sucesso necessita-se preparar, elaborar seus pianos, antecipar suas agoes, ou 

seja realizar pianos previos que servem como guia para a realizagao das suas 

atividades e tambem para sua preparagao profissional. Essa atividade fortalece 

sua atuacao na sala de aula, e permite que ele observe e todas as condigoes 

do ambiente de aprendizagem. Pois e atraves do piano que o professor deve 

tomar importantes decisoes didaticas. Buscando sempre o melhor para os 

educandos, para a escola, lutando por sua educagao de qualidade. Dai a 

importancia do planejamento para nossa fungao de educador. 

Dessa forma, para construir um bom planejamento nao e necessario 

apenas bons livros e materiais concretos adequados, mas tambem uma serie 

de habilidades e posturas, como a constante reflexao diante dos seus atos, a 

capacidade de ser flexivel diante das especialidades que caracterizam o 

cotidiano escolar e, principalmente o sentimento de coletividade. 



5. Planejamento,* como os professores vivenciam essa 

praticazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSIDADE FRHERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMACAO DE PROFESSOR 

BIBUOTtCA SETORIAL 

CAJAZ&i^AS-PARAlBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste item serao apresentados os resultados dos encontros de estudo 

realizados junto aos educadores da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Jose Leite, Municipio de Conceicao - PB que participaram do Estagio 

Supervisionado acerca do tema planejamento escolar participativo. 

Na trajetoria deste estudo contei com a participagao de cinco 

professoras do Ensino Fundamental que se dispuseram a dividir experiencias, 

enriquecendo este trabalho. A disponibilidade desses profissionais em 

participar desses encontros foi extremamente gratificante, sobretudo se 

consideramos o fato de que este estudo foi desenvolvido na escola onde 

leciono por ter mais aproximacao com as mesmas. 

Desse modo, realizamos um total de oito encontros, resultando em trinta 

e duas horas, que aconteceram na propria escola onde trabalham as 

professoras, com a finalidade de investigar mais sobre a pratica de 

planejamento adotada na referida escola. Em cada encontro eram distribuidos 

para as professoras textos sobre o planejamento os quais eram discutidos 

entre as mesmas, objetivando levantar debates e reflexoes em torno da 

tematica desse estudo. 

Durante os encontros colhi depoimentos que confirmavam a dificuldade 

em construir um planejamento mais participativo, envolvendo toda comunidade 

escolar. Estas atividades, segundo as professoras estavam relacionadas a falta 

de integracao dos varios segmentos de escola, ja que o planejamento acontece 

isoladamente. 

As professoras emitiram depoimentos tais como : 

Cada professor estabelece o seu piano e se reiine na entidade 
escolar no dia escolhido pelos professores, uma vez por 
semana; 

O planejamento escolar e executado de forma tradicional e 
mecanica, cada professor planeja suas aulas sem questionar 
ou dar sugestoes. 

Dessa forma, para que a construcao do planejamento seja um trabalho 

pedagogico de qualidade, capaz de auxiliar o trabalho docente com mais 

eficiencia e necessario que seja permeado pelo sentimento de coletividade. E 
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preciso que a escola reformule sua sistematica de construcao do 

planejamento, estabelecendo reflexao com a equipe de educadores, 

fortalecendo a escola como comunidade voltada para o sucesso do processo 

ensino/aprendizagem 

E necessario uma estrutura administrativa na escola, adequada a 

realizacao de objetivos educacionais, de acordo com a realidade e interesses 

dos educandos, prevendo mecanismos que estimulem a participacao de todos 

no procedimento de decisao. Quanto a isso as professoras declaram que o 

planejamento da escola conta com a participacao dos professores e gestor, 

pois naquela escola nao existem coordenador e supervisor educacional. 

Nesse sentido, seria importante que o planejamento da escola fosse 

respaldado pela concepgao participativa, sendo um instrumento capaz de 

facilitar a convergencia entre o refletir e o agir no espago escolar e a 

construcao de um projeto politico-pedagogico mais democratico. 

Segundo FALKEMBACK (1986): 

As bases de um projeto politico-pedagogico capaz de 
recuperar ou construir a identidade da escola e dos sujeitos 
que congrega e estruturar-se num processo de planejamento 
participativo...(pag. 140) 

Ao final de cada encontro era feita uma analise para saber ate que ponto 

as professoras estavam assimilando os conteudos dos textos trabalhados. A 

partir do estudo empreendido, constatei que as professoras passaram a refletir 

sobre a acao de se planejar como um auxilio ao trabalho docente das mesmas 

e nao mais como uma obrigacao ou exigencia burocratica da escola, 

percebendo-o como um elemento articulador dos varios segmentos da escola, 

o que o coloca como peca fundamental para o repensar da escola. 

Com relagao a participagao na construcao do planejamento da escola, 

as professoras foram indagadas, em um dos nossos encontros de estudo, se a 

mesma acontece na realidade da escola. As professoras deram as seguintes 

declaragoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nos nunca trabalhamos o planejamento com todos participando". "Cada 

uma faz o seu trabalho individualmente". Isto demonstra a falta de coletividade 

que caracteriza as reunioes de planejamento daquela escola. 

O planejamento escolar, na perspectiva de PADILHA (2001), deve ser 

realizado a partir do dialogo com todos os segmentos da unidade escolar, com 
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base na realidade e necessidades concretas dos educandos, bem como da 

propria escola, 

Nos ultimos encontros de estudo realizados com as professoras, 

agradeci a participacao e contribuicao dada por estas ao meu trabalho 

academico, ressaltando como elas foram imprescindiveis para a concretizacao 

deste, pois sem a colaboracao delas o presente trabalho se tomaria inviavel e 

incompleto. 

As professoras, por sua vez, demonstraram satisfacao com a realizacao 

e contribuigao neste trabalho, declarando que foi proveitoso para elas no 

sentido de refletirem sobre novas ideias acerca do ato de se planejar. 

Finalizei o estagio com a satisfacao de ter contribuido teoricamente com 

as professoras da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Leite do 

municipio de Conceicao - PB, levando-as a uma discufeaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A cerca de 

compreender neste estudo a pratica do planejamento participativo, embora o 

contato foi restrito em fungao do pouco tempo de que dispomos neste estudo. 
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U N I V E R S S D A D E F E D E 

6. Considerate* Finais 

A realizagao deste trabalho foi de fundamental importancia para o 

aprofundamentos de meus conhecimentos sobre o planejamento participativo 

junto as professoras da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Leite, 

municipio de Conceigao - PB, bem como possibilitou que as teorias estudadas 

acerca desta tematica fossem submetidas a confrontagao com a pratica do 

planejamento como vem acontecendo na referida escola. 

Apesar do pouco tempo que caracterizou este estudo, foi possivel 

chegarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a algumas conclusoes sobre o processo de planejamento da escola 

pesquisada: o planejamento acontece, ainda de forma tradicional e mecanica ja 

que falta um carater de coletividade na construcao de um planejamento mais 

participativo; as professoras nao tern clareza sobre o porque de se planejar, 

para que e, principalmente, para quern estao planejando; a falta de uma 

estrutura administrativa (coordenador e supervisor educacional) dificulta a 

coordenacao e organizacao das atividades nas reunioes de planejamento, o 

que torna este um ato individual no qual cada professora realiza o seu piano 

sem dialogar com os demais segmentos escolares. 

Dessa forma todos esses fatores constituem obstaculos a pratica do 

planejamento participativo como uma pratica voltada para a realidade do aluno 

e para a transformagao social. Nesse sentido, seria necessaria a formulagao de 

objetivos educacionais com base nos interesses da comunidade escolar, 

prevendo mecanismos que garantissem a participacao de todos os segmentos 

no processo de tomada de decisoes. 

Assim, o planejamento participativo deve constituir-se como um 

instrumento de auxilio ao trabalho do educador no desafio de proporcionar uma 

educacao de qualidade. 

Espero que as analises e reflexoes desenvolvidas nos encontros de 

estudo realizado junto as professoras da Escola Estadual de Ensinc 

Fundamental Jose Leite, de Conceigao - PB, tenham contribuido para a 

conscientizacao destas no sentido de buscarem se aperfeigoar melhorando 

qualitativamente o seu trabalho como educadoras. 
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ANEXOI 



Pauta 

InstituicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Ensino: 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Leite 

Estagiaria: 

Maria Celia Ramalho Martildes 

Data: 

/ / 

Publico: 

Cinco professoras 

Tematica: 

"A importancia de se planejar." 

- A importancia do planejamento para o trabalho docente; 

- As funcoes do planejamento; 

- As caracterfsticas do planejamento. 

"A participacao" 

- 0 significado da participacao; 

- Tendencias da participacao; 

- Niveis basicos da participacao. 

Objetivos: 

- Discutir sobre a importancia do planejamento para o trabalho 

docente; 

- Compreender as funcoes e caracteristicas do planejamento; 

- Refletir sobre o significado da participacao; 

- Analisar as tendencias e os niveis basicos da participacao. 

Estrategias: 

- Aplicagao da dinamica da bola que tern como objetivo 

demonstrar o individualismo humano; 

- Leitura oral e comentada dos textos. 

Intervalo: 

Encerramento: 

- Discussoes e reflexoes das principals ideias dos textos. 



Pauta 

Instituicao de Ensino: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Leite 

Estagiaria: 

Data: 

Publ ico: 

Tematica: 

Maria Celia Ramalho Martildes 

/ / 

Cinco professoras 

"Af inal , planejar? Por Que?." 

- Os motivos para se planejar; 

- A importancia do planejamento; 

- 0 papel social/politico do planejamento. 

Objetivos: 

- Refletir sobre os motivos que justificam a realizacao do 

olanejamento; 

- Compreender a importancia do planejamento; 

- Analisar o papel social / politico do planejamento. 

Estrategias: 

- Trabalhar sobre o texto reflexivo "Mudar"; 

- Leitura comentada dos textos; 

- Filme - Sociedade os Petas Mortos 

Intervalo: 

Encerramento: 

- Indagar como as professoras planejam. 

- Promocao de um debate a cerca dos motivos para se planejar. 



Pauta 

Instituicao de Ensino: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LMVEPcS'OADE i-FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.DERAL 

DE CAMPINA GRANDE 
CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMAGAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 

GWA2SIRAS -• PftfWiBA 

Estagiaria: 

Data: 

Publico: 

Tematica: 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Leite 

Maria Celia Ramalho Martildes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ / 

Cinco professoras 

"O planejamento participativo: uma maneira de pensar e 

encaminha-lo com base na escola/* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- O objetivo do Planejamento Participativo; 

- Sujeitos do Planejamento Participativo; 

- 0 diagnostico Participativo; 

- O projeto politico-pedagogico da escola. 

Objetivos: 

Estrategias: 

- Refletir sobre o objetivo do planejamento participativo; 

- Conhecer os sujeitos do planejamento participativo; 

- Analisar o diagnostico participativo; 

-Compreender o projeto politico - pedagogico da escola. 

- Leitura coletiva do texto; 

- Debate dos pontos principals do texto; 

- Apresentacao do roteiro de elaboracao do P. P. P. 

Intervalo: 

Encerramento: 

- Analise do diagnostico participativo no processo de 

planejamento; 

- Apresentacao de um projeto politico pedagogico de uma escola 

determinada. 



Instituicao de Ensino: 

Pauta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Leite 

Estagiaria: 

Maria Celia Ramalho Martildes 

Data: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ / 

Publico: 

Cinco professoras 

Tematica: 

As funcoes sociais da escola: da reproducao a reconstrucao 

- A fungao da escola no processo de socializacao; 

- A escola com a funcao de incorporar o individuo ao mundo de 

trabalho: 

- Os mecanismos de socializacao na escola; 

- A importancia do processo de socializacao da escola; 

- As contradicoes no processo de socializacao na escola; 

- A funcao educativa da escola 

- Refletir sobre o processo de socializacao do individuo; 

- Perceber a funcao da escola no processo de socializacao; 

- Reconhecer a importancia do processo de socializacao e seus 

mecanismos; 

- Discutir as contradicoes no processo de socializacao e a funcao 

educativa da escola. 

- Trabalhar a musica cidadao de Ze Ramalho com o objetivo de 

refletir a importancia da realidade do aluno; 

- Leitura comentada das ideias principals do texto. 

- Discussao e analise sobre a escola como processo de 

socializacao. 

critica do conhecimento e da experiencia.' 

Objetivos: 

Estrategias 

Intervalo: 

Encerramento: 



Pauta 

Instituicao de Ensino: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Leite 

Estagiaria: 

Maria Celia Ramalho Martildes 

Data: 

/ / 

Publico: 

Cinco professoras 

Tematica: 

"Modelo basico do Planejamento Participativo." 

- Os passos para a organizacao da pratica pedagogica; 

- Avaliacao da pratica docente; 

- Propostas para ag io docente; 

- Necessidades e urgencia do planejamento participativo; 

- Causas da crise na escola; 

- Fundamentos para uma nova pratica. 

Objetivos: 

- Compreender os passos para a organizacao da pratica 

pedagogica: 

- Despertar para necessidade da pratica docente; 

- Analisar pontos para a acao docente; 

- Refletir sobre as causas da crise na escol e os fundamentos 

para uma pratica. 

Estrategias: 

- Aplicar a dinamica "o problema do colega" que tern como 

objetivo refletir sobre os problemas vivenciados pelos professores 

na sua pratica docente; 

- Leitura coletiva dos textos. 

Intervalo: 

Encerramento: 

- Promover discussoes a cerca da pratica pedagogica; 

- Pedir que os professores elenquem sugestoes para melhorar o 

planejamento na escola. 



Pauta 

Instituicao de Ensino: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Leite 

Estagiaria: 

Data: 

Publico: 

Tematica: 

Maria Celia Ramalho Martildes 

/ / 

Cinco professoras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, I N I V E R S I D A D E 
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"Como planejar?" 

- 0 significado do planejamento; 

- 0 planejamento com espaco de luta cultural que reflete uma 

poiitica; 

- Producoes de piano de ensino. 

Objetivos: 

- Refletir sobre o significado do planejamento; 

- Compreender o planejamento como um espaco de luta cultural 

que reflete uma visao poiitica; 

- Analisar algumas producoes de piano de ensino; 

Estrategias: 

- Leitura coletiva do texto; 

- Exposicao dialogada dos principals pontos do texto. 

Intervalo: 

Encerramento: 

- Levantar discussoes a cerca de como planejar; 

- Analise de algumas producoes de piano de ensino. 



Pauta 

Instituicao de Ensino: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Leite 

Estagiaria: 

Data: 

Publico: 

Tematica: 

pratica.'' 

Maria Celia Ramalho Martildes 

/ / 

Cinco professoras 

"0 lugar do Planejamento na Escola: uma reflexao teorica 

- Breve resumo historico; 

- As fases do planejamento e as tendencias no Brasil; 

- Reflexao teorico - pratica sobre o Planejamento numa escola 

publica. 

Objetivos: 

- Compreender um pouco sobre a historia do planejamento; 

- Conhecer as fases do planejamento e as tendencias do Brasil; 

- Refletir sobre o planejamento numa escola publica; 

Estrategias: 

- Aplicar a dinamica sobre o tipo de professor com objetivo de 

demonstrar a atencao e distorcao do que dizemos; 

- Leitura comentada dos textos. 

Intervalo: 

Encerramento: 

- Exposicao das fases do planejamento e as tendencias no Brasil; 

- Reflexao sobre o planejamento numa escola publica. 



Pauta 

Instituicao de Ensino: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Leite 

Estagiaria: 

Data: 

Publico: 

Tematica: 

Maria Celia Ramalho Martildes 

/ / 

Cinco professoras 

"Dirigir um grupo de trabalho: como conduzir reunioes." 

- Responsabilidade para o funcionamento das reunioes; 

- Refletir sobre o papel do condutor nas reunioes; 

- Analisar exemplos de como sao algumas reunioes. 

Estrategias: 

- Leitura da parabola "da aguia e da galinha" que tern como 

objetivo perceber como o ambiente social influencia o 

desenvolvimento do educando; 

- Exposicao dialogada dos principais pontos do texto. 

Intervalo: 

Encerramento: 

- Promover debates a cerca de como podem ser as reunioes; 

- Pedir que as professoras descrevam as reunioes de 

planejamento na escola. 
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ANEXO II 



OUESTIONARIQ 

01. Com que frequencia acontece o planejamento na sua escola ? 

( ) Semanal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) Quinzenal 

( ) Mensal 

( ) Bimestrial 

( )Trimestral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) Semestral 

( ) Outros. Explicite. 

02. Quern participa do planejamento de ensino? 

( ) Pais 

( ) Alunos 

( ) Professores 

( ) Supervisors 

{ ) Coordenador 

( ) Diretor 

( ) Outros. Explicite. 

03. Quern costuma coordenar e/ou orientar as atividades do planejamento 

de ensino? 

( ) Professor 

( ) Diretor 



( ) Supervisor 

( ) Coordenador 

( ) Secrefaria de Educacao 

( ) Outros. Explicite. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

04. Na construcao do planejamento de ensino e levada em consideracao a 

realidade da escola e dos alunos ? 

( ) Sim ( )Nao 

Caso sua resposta seja afirmativa, como isso e realizado? 

05. Qual o nivel de satisfacao com relacao a forma como o planejamento 

de ensino acontece? 

( ) Satisfatorio 

( ) Pouco satisfatorio 

( ) fnsatisfatorio 

06. Voce encontra dificuldades no planejamento de ensino ? 

( ) Sim ( ) Nao 

Caso sua resposta seja afirmativa, quais sao essas dificuldades ? 



07.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Se voce pudesse mudar a forma de planejar, que sugestoes voce daria ? 

08. Para voce, qual o papel do planejamento escolar no processo de 

ensino/aprendizagem ? 

09. O que voce entende por planejamento ? 

10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O que seria necessario para se fazer um bom planejamento? 


