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Res u mo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho fala-se muito em planejar, planejamento de piano de aula, 
sao palavras tipicamente pedagogica que circulam no dia-a-dia. A escola e a 
instituicao em que mais se pensa se fala e se faz planejamento. Planejar e a 
ordem, e o dever, e imposicao dos comandos pedagogicos, uma escola que 
planeja vence os desafios e alcanca sucesso. Onde a educagao necessita de 
um ensino de qualidade: Portanto o educador dos dias atuais precisa ser 
dinamico, participativo e atualizado para alcancar exito tanto na escola como 
na comunidade, por que existe um eixo que liga esses ambitos e somente o 
profissional organizado e qualificado pode fazer essa interacao, daf podendo se 
dizer que planejar e tirar do papel e trazer a realidade, e praticar tudo o que se 
deseja alcancar. O planejamento deve ser coletivo, educacional, curricular de 
ensino e escolar, portanto um conjunto que corresponda as necessidades do 
educando no intuito de desenvolver a habilidade de aplicar melhores metodos e 
analisar criticamente os resultados da execucao do nosso planejamento, onde 
possa fazer a diferenca na educacao. 

Palavras-chave: Planejamento, educagao, ensino e pratica. 



Introdugao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo tern por titulo: a "importancia do planejamento para professores no 

processo ensino-aprendizagem". O planejamento e importante, pois e um meio 

para se programar acoes docentes, mas tambem um momento de pesquisa e 

reflexao intimamente ligado a avaliacao. Alem de que o planejamento e uma 

forma dos professores se juntarem coletivamente para debaterem os assuntos 

a serem abordados os seus alunos. 

A necessidade de planejar nasce do desejo de conquistar um alvo a ser 

atingido. O planejamento e a ferramenta basica de todo processo educative 

Estabelecer caminhos e indicar metas, sem visando atingir a realidade do aluno 

como parte fundamental para o desenvolvimento do educando, ou seja o 

planejamento e instrumento fundamental em sala de aula, e um roteiro de 

como e para onde vamos seguir, e importante afirmar que o planejamento nao 

assegura por si so, e o andamento do processo de ensino, mesmo porque sua 

elaboracao esta em funcao de direcao, organizagao e coordenacao do ensino e 

tambem deve apresentar coerencia, objetividade, ordem seqiiencial e 

flexibilidade. 

O presente trabalho tern como objetivo: Investir as principals dificuldades 

enfrentadas pelos professores dos anos iniciais no ato de planejar os 

conteudos de acordo com a necessidade de aprendizagem dos alunos; refletir 

como se da a elaboracao de um planejamento coletivo para atingir meta da 

melhoria na escola e comunidade; possibilitar os professores a importancia do 

planejamento e identificar na pratica como o educador realiza pianos para 

atender a necessidade. 
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Esta pesquisa aconteceu mediante as observacoes e analise do planejamento 

por professores dos anos iniciais na escola municipal de Ensino Fundamental 

Joaquim Ferreira, no sitio Jurema, Baixio - Ceara. 

O instrumento de trabalho que utilizaremos na coleta de dados foi a 

observacao em sala de aula, questionarios direcionados a 22 alunos do 4° ano 

do Ensino Fundamental Inicial, e 6 professores da referida escola, contendo 

questoes objetivas e subjetivas. Para que assim possamos analisar e apontar 

meios de consolidar a relacao de ensino/ aprendizagem, como uma relacao 

prazerosa e ao mesmo tempo compativel com as exigencias as sociedade 

atual. 

O presente trabalho se encontra dividido em tres capitulos: Onde realizaremos 

uma revisao bibliografica sobre os autores que trabalhamos na parte teorica da 

pesquisa. Apos esta selecao, definimos as principals ideias abordadas pelos 

autores, referente a tematica. "A importancia do planejamento para professores 

no processo-aprendizagem. 

O primeiro capitulo fala do papel do professor enquanto facilitador da 

aprendizagem de seus educandos, e essa meta so podera ser atingido atraves 

do processo de planejamento, o qual e um instrumento fundamental no 

trabalho docente em sala de aula. 

Segundo Padilha (2001, p.62) O planejamento escolar e uma atividade que 

representa a tomada de decisao com relacao ao ensino e aprendizagem tendo 

em vista alcancar resultados satisfatorios na educacao. 

No segundo capitulo, trata de analisar propostas que vinham integrar 

comunidades ao piano politico pedagogico da escola, onde haja uma 

aprendizagem satisfatoria. Fala tambem da relacao professor aluno, onde 

juntos possam desenvolver uma relacao de harmonia, respeito, dialogo e 

compreensao. Por que so assim, como e o proposito da educacao, podemos 

mudar suas ideias e condutas.; 
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No terceiro capitulo, aborda como foi desenvolvida a metodologia da pesquisa 

como: O estudo de caso, a caracterizacao da escola onde mostra toda 

estrutura e funcionamento da referida escola. Aiem das analises dos 

questionarios do professor e dos alunos. Onde vai relatar as perguntas 

respondidas pelas mesmas. Relata tambem da analise do estagio que tambem 

vamos comentar as nossas experiencias vividas no estagio, diante das 

dificuldades enfrentadas e os resultados alcancados em relacao a 

aprendizagem. Onde possa despertar nos nossos alunos o interesse de 

aprender e que no futuro possamos nos sentir realizados e nossos objetivos 

foram atingidos. 
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12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capitulo I 

1. Planejamento Educacional 

Planejar uma escola e definir claramente suas metas e seus objetivos 

educacionais, o que os professores pretendem que seus alunos aprendam 

enquanto conhecimentos, habilidades e atitudes, para que pretende formar 

como ve seu papel nessa formagao. 

O planejamento como instrumento voltado para o processo de aprendizagem 

serve de roteiro para as agoes do professor e dos alunos, em sala e como tal, 

acompanha a execucao em diaria do que foi combinado. O planejamento e um 

instrumento util de trabalho para os professores e alunos. Existe para resolver 

os problemas segundo Padilha. 

Pensar em planejar a educacao a partir da referida cidadania 
ativa e a parte essencial da reflexao sobre como realizar e 
organizar todas as atividades no ambito escolar e educacional, 
o que significa encarar os problemas dessa instituicao e do 
sistema educacional como um todo. (PADILHA, 2001, p. 62). 

Nessa perspectiva, o autor chama atengao para o fato de que o planejamento e 

o processo de ensino, a escola e os professores devem, pois ter clareza de 

como o trabalho docente pode prestar um efetivo servico a populacao e saber 

que conteudo responde as exigencias profissionais politicas e culturais postas 

por uma sociedade que ainda, nao alcancou a democracia plena. O 

planejamento escolar e uma atividade que mostra a tomada de decisoes da 

escola e dos professores em relagao as situagoes docentes de ensino e 

aprendizagem, tendo em vista alcangar os melhores resultados possiveis. 

A agio de planejar, portanto nao se reduz ao simples preenchimento de 

formularios para controle administrative e antes, a atividade consciente de 

previsao, e das agoes docentes fundamentadas em opgoes politico-
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pedagogieas, permanente as situagoes didaticas e concretas. Tendo como 

referenda Vasconcelos que fez essa afirmagao. 

O processo de planejamento pedagogico deve ser feito de um 
consenso entre professores absolutamente nao adianta algum 
iluminado ter ideias brilhantes. Se o grupo nao concordat 
Estas ideias brilhantes devem entrar como, argumento para 
convencimento do grupo. E claro que nao se trata de esperar a 
adesao de todo grupo, mas de uma maioria (VASCONCELOS, 
1995, p. 134) 

O planejamento e uma tecnica usada por varios interesses e objetivos, tanto 

para obter resultados na realidade quanta para solicitar solucao. O 

planejamento e o processo onde os educadores envolvem seu trabalho agoes 

pedagogicos para o desenvolvimento entre educadores e educando. Nessa 

perspectiva concordamos com Sobrinho (apud PADILHA, 2001) quando ele diz: 

E um processo de busca de equilibrio entre meios e fins, 
recurso e objetivos, na busca de melhoria do funcionamento do 
sistema educacional, nao correm um momenta do ano 
dinamico. O problema e as reivindicacoes nao tern hora e nem 
lugar para se manifestarem (SOBRINHO APUD PADILHA, 
2001, p.3) 

A partir dos desacertos observados na atual pratica pedagogica em nossas 

escolas, sentimos que o processo de planejamento do ensino precisa ser 

repensado e nao ser visto como ponto negativo por grande parte dos 

professores como uma situagao que nao possa ser resolvida. Um planejamento 

bem resolvido para uma agao. 

A pedagogia critica e transformadora possibilitara ao professor maior 

seguranga para lidar com a relagao educativa que corre na sala de aula e na 

escola como todo. Nesse sentido, o planejamento sera adequado e trara bons 

resultados para o "piano de ensino" onde a agao pedagogica sera direcionada 

de forma integrante dialeticamente ao concreto do aluno, fazendo transforma-

lo. 

O planejamento do ensino nao podera ser compreendido de maneira mecanica, 

desvinculadas das relagoes entre a escola e a realidade historica. Em vista 
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disso, os conteudos a serem trabalhados atraves do curriculo escolar 

precisaram esta estreitamente relacionados coma a experiencia de vida dos 

alunos, ou seja, ver a realidade como ela realmente e. 

Segundo Snyderes (apud PADILHA, 2001), os alunos possuem uma 

experiencia que nao podera ser ignorada pela escola, experiencia das 

situacoes de vida, das relagoes pessoais, bem como uma significativa 

multiplicidade de informagao e conhecimentos, embora de forma fragmentada e 

dispersa. 

O processo educativo que se propoe transformador, os objetivos de ensino 

estar voltado eminentemente em uma reelaboracao e produgao de novos 

conhecimentos. Para tanto, deverao expressar agoes, como reflexao crftica, 

curiosidade cientifica, investigagao e criatividade. Portanto o piano de aula e 

um roteiro que o professor precisa no seu dia-a-dia, mas ele pode ser 

transformado. O professor vai trabalhar sua metodologia baseada nas 

condigoes dos educando, para que ele possa descobrir e buscar dentro de si, o 

que realmente ele deseja e quer alcangar dentro da sociedade. Como diz 

Freire. 

"Se professores e alunos exercem o poder de produzir novos 
conhecimentos a partir dos conteudos impostos pelos 
curriculos escolares estariam de fato consolidado seu poder de 
construir para a transformacao da sociedade. (FREIRE APUD 
PADILHA, 2001, p. 37)". 

O planejamento de ensino, como educagao, a agio de planejar nao pode ser 

encarada como atividade neutra, deve sempre andar em conjunto, pois 

trabalho em coletividade se torna mais proveitoso. Devemos trabalhar com a 

educagao para o bem comum e para a vida em comunidade, precisamos 

estimular a educagao solidaria. Nao entrar na linha de complexidade e sim 

trabalhar com competencia, responsabilidade e acima de tudo Harmonia. 

A Importancia da aprendizagem e fundamental para a integragao do individuo 

no seu contexto socio-economico e cultural. Por essa razao o ensino esta 
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vinculado ao planejamento, portanto cabe a escola a formacao e o 

desenvolvimento dos valores na sociedade. 

E necessario pensar no profissional do ensino que tern a tarefa de ensinar. 

Este e o desafio que o educador deve encarar por essa razao o ato de planejar 

abrem novas perspectivas permitindo-lhe posicionar criticamente diante da 

realidade. Segundo Libaneo. 

E uma tarefa docente que inclui tanto a previsao das atividades 
didaticas, em termos da sua organizagao e coordenacao em 
face dos objetivos propostos, quando a sua revisao e 
adequada no decorrer do processo de racionaiizacao, 
organizacao e coordenacao da acao docente, articulando a 
atividade escolar e a problematica do contexto social. 
(LIBANEO APUD PADILHA, 2001, p. 33.). 

O planejamento e um processo, continuo que envolve todos os fatores da vida 

socia economica e cultural do individuo. O planejamento e uma pratica situada, 

enfim, planejar e uma tarefa complexa, pois depende do agir das agoes que 

cada educador busca no seu contexto social. De acordo com Fusari: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E um processo que envolve atuacao concreta dos educadores 
no cotidiano do seu trabalho pedagogico, envolvendo todas 
as suas agoes e situacoes, o tempo todo envolvendo a 
permanente interacao entre educadores e entre os proprios 
educadores (FUSARI APUD PADILHA, 2001, p. 10). 

Segundo Kuenzer (1993), "O planejamento passa a ser a bandeira altamente 

eficaz para o controle e ordenado de todo o sistema educativo", ou seja, o 

planejamento e o guia onde os educadores se espalham na busca de 

desenvolver um trabalho de qualidade, voltado para o ensino e aprendizagem 

dos alunos e ao mesmo tempo obterem seus objetivos alcangados. O 

planejamento e importante, pois cada professor vai programar as suas agoes 

docentes, devido esta sempre em constante andamento e nao andar por si so, 

e um processo continuo. 

Um planejamento bem desenvolvido para uma agao pedagogica faz com que a 

educagao chegue a um patamar mais elevado e com bons resultados, diante 

das dificuldades enfrentadas no dia-a-dia em termos dos recursos a ser 
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utiiizado, ou seja, devemos trabalhar com a educacao para o bem comum e a 

vida em comunidade. O planejamento deve ser planejado de forma a ser 

repassado para o aluno de acordo com a realidade de cada um, para que eles 

obtenham qualidade no ensino. Como diz Kuenzer. 

O planejamento desenvolve-se em escala elevada 
principalmente no ambito das atividades economicas (...) tendo 
em vista dinamizar e induzir negocios. O planejamento se 
transforma em uma forca produtiva complementar (...) tambem 
a cultura, em sentido amplo, passa ser influenciada, induzida, 
ou controlada pelo poder estatal. (KUENZER, 1993, p. 18). 

De acordo com Kuenzer o planejamento hoje em dia tern um novo modelo, do 

que antigamente, pois esta sempre se inovando e buscando novos caminhos 

para uma educagao onde todos tenham acesso e que sejam de qualidade. No 

entanto, nos educadores possamos buscar e atribuir novas aprendizagens e 

conhecimentos para as geragoes futuras que esta na escola em busca de uma 

melhor educagao, que possam ser cidadaos com pensamentos reflexivos, 

criticos e autonomos. 

A atividade de planejar consiste na possibilidade de participagao social, em 

proporcionar ao aluno diferentes nlveis de conhecimentos, permitindo-as 

expressar e defender seus pontos de vista, contribuindo a sua visao de mundo, 

assim um planejamento educacional implica em garantir a todos os alunos 

acesso a saberes diferenciados para o exercicio da cidadania. 

Planejar nao e apenas selecionar os conteudos a serem trabalhados, mais sim 

por em pratica, e alcangar o objetivo que se deseja. De acordo com Libaneo. 

Ao planejar o processo de ensino, a escola e os professores 
devem, pois, ter clareza de como o trabalho docente pode 
prestar um efetivo servico a populacao e saber que conteudos 
respondem as exigencias profissionais, politicas e culturais 
postas por uma sociedade que ainda nao alcancou a 
democracia plena. (LIBANEO, 1994, p. 227). 

O Autor comenta sobre a necessidade de escola como tambem o corpo 

docente oferega diferentes textos para os alunos que circulem socialmente, 

n c CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sendo que a variedade de generos bem como: Conhecer o espaeo geografico 

em que vive, o clima, consuitar o dicionario e outras fontes escritas para 

desenvolverem problemas ortograficos, alem disso, buscar subsidio para 

desenvolver atividades a qual envolvia atitudes que contribuam para o convivio 

no espaco publico, como saber dividir o outro, como tambem respeitar as 

opinioes e ao mesmo tempo ser formador de opinioes, adquirindo poder de 

argumentacao, e para compreender o que houve, se formando capaz de mudar 

de opiniao quando necessario, formando-se cidadaos capazes e compartilhar 

conhecimentos adquiridos em diferentes situacoes. Como diz Padilha. 

A atividade de planejar a atividade educativa nao se restringe a 
reflexao a respeito dos problemas educacionais. Ela implica 
uma visao e analise amplas de mundo e da sociedade. E 
necessario resgatar tambem a dimensao pedagogica do 
planejamento como uma atividade que propicia aglutinacao em 
torno da escola do diferentes segmentos escolares e extra-
escolares, superando a pratica Taylorista de planejamento 
segundo a qual quern planeja nao executa, quern decide nao 
faz e quern faz nao decide. (PADILHA, 2001, p.67). 

1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Planejamento participative) 

O planejamento participativo busca uma estrategia de trabalho, que caracteriza 

pela integragao de todos os setores da atividade humana social, num processo 

global, para solucao de problemas comuns. Para que esse trabalho seja 

possfvel, e preciso algumas condicoes essenciais no desenvolvimento integral 

do trabalho como: o processo educativo, a escola, o professor e a comunidade, 

que juntos possam progredir em seu contexto social, um processo gradativo, 

continuo, centrado no aluno, capaz de respeitar a sua cultura e da comunidade 

em que vive. Como diz: Comely. 

Se constitui no processo politico, no continuo proposito 
coletivo, ma qual deliberada e amplamente discutida 
construcao do futuro da comunidade na qual participe o maior 
numero possfvel de membros de todos as categorias que 
constituem (CORNELY apud PADILHA.2001, p. 35). 
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Segundo a autora, "O planejamento participativo propoe que o educador seja 

encarado como ator e nao mero espectador de sua historia". Ou seja, os 

professores no seu papel de educador tern a responsabilidade imensa em que 

diz respeito a aprendizagem dos alunos e ate mesmo os cuidados necessarios 

que os pais transferem para os professores, principalmente quando se diz 

respeito a educagao infantil onde as exigencias da escola no ensino 

aprendizagem das criancas, trazendo assim uma importante tarefa para o 

professor de ser alem de educador a responsabilidade matema. 

O professor e um conhecedor da realidade enquanto ser humano, e sabe da 

dificuldade que enfrenta, nao mantendo o compromisso e acarretando serios 

problemas na aprendizagem das criancas. De certa forma o professor e um 

caminhao onde carrega cargas e muitas cargas, e nem muitas vezes e 

reconhecidos como aquele que passa todos os dias pelas mesmas estradas e 

nem ameniza o peso, sabendo assim no meu ver e sempre o responsavel por 

toda aprendizagem. 

De acordo com o autor o planejamento participativo busca um conjunto, onde 

todos que fazem essa politica educacional possam participar das dificuldades 

que a escola enfrenta no seu dia a dia com responsabilidade e compromisso, 

ou seja, onde todos juntos busquem formas de melhorias para uma educagao 

de qualidade. No entanto um planejamento com a participagao de todos que 

fazem a escola ficar muito mais facil de resolver os problemas que atingem a 

aprendizagem dos alunos. 

O planejamento participativo possa ter, em seu bojo, entao, um 
conjunto de instrumento tecnico a servico de uma casa politica. 
Seu escopo e obter as participacoes co-responsaveis e 
conscientes das maiorias a favor de mudancas estruturais, a 
co-responsabilidades dessas maiorias atinge tambem o 
processo decisorio a servico dessas decisoes e buscando 
atingir tambem seus objetivos de maneira mais rapida, racional 
e eficaz, e que se coloca a tecnica de planejamento. 
(PADILHA, 2001, p.25). 
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Nessa perspectiva viabilizar participagao de todos passa a ser tambem uma 

tarefa educativa, onde os mesmos lutem por melhor desempenho numa visao e 

sempre erguer a cabeca na busca de novos horizontes e nunca desanimar das 

dificuldades encontradas que todos os esforgos sao validos. Desenvolver um 

trabalho em coletividade tras mais resultados, pois sao varias pessoas que 

podem opinar e dar sugestoes de crescimento para um bom planejamento 

educacional, cada degrau que subimos e uma vitoria conquistada e objetivo 

alcangados diante dos fracassos encontrados no cotidiano: De acordo com 

Fonseca. 

O planejamento participativo como um valor a ser buscado 
deve fazer com que uma possivel incapacidade inicial dos 
envolvidos para participar nao seja impeditivo intransponfvel, 
justificador do abandono do esforco inicial rumo a participacao. 
Antes deve ser vista tal dificuldade como um desafio a superior. 
(FONSECA apud PADILHA, 2001, p. 35). 

Segundo Padilha (2001), planejamento participativo na escola nao podera estar 

sujeito a regras ou atividades pre-estabelecidas, e sim deve ser desenvolvido 

de forma instantanea onde todos os membros da escola possam usufruir e 

participar das atividades numa perspectiva de um processo educativo com 

soluc5es e problemas a ser desenvolvidos de forma dinamica e participativa. 

De acordo com Padilha, (2001) um educador e fundador de mundos, mediador 

de expiracao, pastor de projetos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E preciso que o professor tenha muito 

cuidado com o que vai ensinar para nao cometer certos equivoeos e distorcoes 

dentro da sala de aula. A fungao do professor nao e apenas de ensinar, mas a 

de levar seus alunos ao saber, ou seja, preparar o aluno para a vida como: 

Respeitar as diferengas, ter competencia e ser comprometido com o dever de 

cidadao dentro da sociedade. 

O planejamento participativo exige precisa muito da interagao das pessoas que 

estao na escola todos os dias batendo na mesma tecla que e fazer uma 

"educagao de qualidade", ou seja, para que essa aplicagao seja possivel dentro 

do processo educativo e eminentemente que nos estejamos unidos, a escola, o 

professor e a comunidade para continuarmos lutando e buscando sempre o 
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melhor para o educando, inserindo no seu contexto social um processo de 

interaeao continuo, capaz de respeitar a sua cultura e a comunidade em que 

vive. 

A escola nao so e feita pelo professor e sim por todos aqueles que compoem o 

nucleo gestor da escola que vai do auxiliar de servico ao diretor, todos em prol 

da diminuicao dos problemas que as mesmas enfrentam no seu dia-a-dia, para 

que as novas geracoes venham usufruir de uma aprendizagem significativa e 

cheia de conhecimentos humanistico e flexivel. 

O Planejamento participativo enquanto atividades 
essencialmente politicas e inovadoras, uma estrategia capaz 
de enfrentar a interagao de diferentes pessoas em funcao de 
objetivos comuns, procuraram estudar a viabilidade de sua 
aplicagao no trabalho escolar, tendo a certeza de conseguir 
atraves dele a forca ideologica e pratica capaz de minorar os 
problemas atuais na escola. (PADILHA, 2001, p. 39). 

Diante deste questionamento o professor nao e so aquele ser humano que dar 

aula e sim um mestre que faz a aula, procurando ser criativo e dinamizando a 

sua propria aula para que haja interaeao entre professor e aluno. 

E importante que o professor procure novas metodologias para se aprofundar 

nos seus trabalhos, ou seja, nao deve para e sim buscar mais e mais formacao 

para que seu trabalho tenha sucesso e que ocorram novas mudancas, precisa 

influencias outras pessoas no campo educacional a buscar e fazer nelas o 

desejo de mudar. A educagao no nosso pais que e tao fracassada, mas so ha 

mudangas com o trabalho coletivo, participativo e que o professor abrace sua 

profissao com dignidade, nao um faz de conta, a educagao precisa de pessoas 

comprometidas e responsavel com o seu trabalho. Comenta Brandao. 

Deve ser sujeito politicamente comprometido nao apenas com 
a educagao, mas com toda a sociedade atraves da educagao 
(...). Existem, portanto, pesos e atos politicos em nosso 
trabalho pedagogico, assim como existem especificidades 
pedagogicas em nosso trabalho politico... (BRANDAO apud 
PADILHA, 2001, p. 52). 
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A partir das influencias da Revolugao Francesa e especialmente das posturas 

pedagogieas. Romao, (2005, p.48) diz: "A tarefa do educador vem sofrendo 

transformagoes passando a ser nao mais o transmissor de conhecimentos e 

cultura, mas o orientador da aprendizagem efetiva de maneira ativa pelo aluno 

que aprende atraves de pesquisa e da descoberta". 

Nessa concepcao a Revolugao Francesa propiciou aos professores uma nova 

maneira de agir e pensar diante da pratica pedagogica, com isso sabe que a 

educagao no ambito social economico e politico projetarao um homem ativo e 

nao passive Os educadores da epoca eram os Jesuitas que se procurava com 

normas e a formacao do homem e sua essencia humana onde prevaleciam as 

normas dogmaticas. A educagao oferecida a elite colonial tinha um alicerce da 

pedagogica tradicional, que era compreendida com um conjunto de regras, mas 

com o passar do tempo o professor conseguiu um espago na sociedade de 

poder transformar sua pratica pedagogica fazendo com que o aluno busque e 

va atras de seus objetivos, para que o futuro se torne cidadao comprometido 

com o dever social em prol de um pais mais digno. 

De fato sabemos que do ponto de vista da autora, onde faz um paralelo entre a 

vida social do individuo com o processo de ensino aprendizagem, que procura 

formar integralmente o aluno para a responsabilidade, o pensamento critico e 

reflexivo numa perspectiva dos seus objetivos, portanto serem alcangados em 

todos os aspectos, enquanto ser humano inserido em uma comunidade, 

convivendo e lutando em busca de um mundo melhor e igual para todos. 

Quando o trabalho e desenvolvido em conjunto fica mais facil do problema ser 

solucionado principalmente quando o termo e aprendizagem, pois nos dias de 

hoje tern que andar junto: A escola, pais e comunidade. 

O planejamento participativo constitui-se uma estrategia de 
trabalho, que se caracteriza pela educagao de todos os setores 
da atividade humana social, num processo global, para solugao 
de problemas comuns. (VIANA apud PADILHA, 2001, p. 35). 
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A educagao e um dever da familia e do estado, tern a finalidade o completo 

desenvolvimento do educando, Ihe dando a oportunidade para a preparagao e 

o exercfcio da cidadania e a sua qualificacao para o trabalho, onde o 

planejamento nao tern um fim e sim esta sempre em andamento, na busca de 

novos caminhos e solucoes para ser desenvolvidas dentro da educagao, de 

forma que o trabalho coletivo e participativo nas instituigoes de ensino, nos 

movimentos sociais, e organizagoes da sociedade e nas manifestagoes 

culturais, consiste numa educagao que rodeia os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar e na convivencia humana como relata. 

Valorizar a participagao e considerar importante o proprio 
processo de planejamento e nao apenas o produto final que e o 
piano com suas propostas. A eficacia torna-se, portanto, 
mensuravel a partir de criterios mais amplos do que apenas 
custo e tempo. Aceitar o planejamento participativo como um 
valor a ser buscado, deve fazer com uma possfvel 
incapacidade inicial dos envolvidos para participar nao seja 
impedido intransponfvel justificador do abandono de esforgo 
inicial rumo a participagao. Antes deve ser vista tal dificuldade 
com um desafio a superar (PADILHA, 2001, p. 35). 

No entanto o planejamento que tern uma boa participagao e uma discussao 

sobre o que realmente servira para o proprio convivio social, nesta perspectiva 

o indivlduo nao esta so sendo motivado a aprender e sim vivenciando 

momentos de um processo aprendizagem e sim socio historico. 

"O planejamento participativo e acima de tudo, uma 
intervengao na realidade, como processo de participagao social 
e de construgao ou de uma nova ordem social". (PADILHA 
2001, p. 23). 

O autor diz que o planejamento e um diagnostico que deve ser examinado de 

uma forma consciente e autentica, para que o trabalho tenha uma produgao 

mais eficaz por parte da escola e tambem da comunidade, onde a participagao 

seja ativa na busca de novas melhorias para a educagao dos seres humanos 

que estao aqui para receberem um ensino de qualidade para se tornarem 

cidadaos competentes e conhecedor dos direitos e deveres que a sociedade 

impoe a cada um. De acordo com: 
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Os grandes passos sao os mesmos que qualquer 
planejamento, mas o que caracteriza a planifieagao 
participativa e exatamente a presenca ativa, consciente, 
deliberada e decisiva da comunidade, atraves dos lideres mais 
autenticos das diversas categorias que o compoem.( PADILHA, 
2001, p. 26). 

Nessa concepcao o planejamento tern uma nova maneira de agir e pensar 

diante da pratica pedagogica. Com isso sabemos que a educagao no ambito 

social, econdmico e politico projetarao um homem ativo. Pois ocorrera de forma 

pratica, fazendo com que essa pratica se encaixe com a teoria e traga 

conhecimento para atividade em sala de aula. Na concepcao de Viana: 

Planejamento participativo reside na agio dialogica que o 
caracteriza da discussao, negociacao, trocas vira a canalizacao 
positiva dos interesses diferenciados. E refere-se a 
possibilidade legal de sua efetivacao nos diferentes sistemas 
de ensino, oficiais ou particulares. (VIANA apud PADILHA, 
2001, p. 35). 

O planejamento educacional e visto hoje, de maneira muito diferente do que 

ocorria ha 30 anos. Vivemos, portanto uma nova epoca, que se manifesta com 

caracteristica de um horizonte futuro nao muito promissor, onde o marco dessa 

crise e algo inevitavel que condiciona os paradigmas ate agora utilizados, e que 

nao serve mais. (KUENZER, 1993, p. 37). 

No planejamento tern que haver muita analise, pois o educador precisa esta 

sempre buscando novos conhecimentos, se atualizando, ou seja, procurando 

sempre inovar sua pratica pedagogica para que os problemas no seu dia-a-dia 

nao sejam constantes. 

Com base nessas criticas, mas tambem motivada pela conviccao de que a 

pratica educativa deve ser tecida a partir dos apelos que os professores fazem 

e necessita para sua acao pedagogica. Fusari diz: 

"Planejamento e um processo de analise critica que o educador 
faz de suas agoes e intengoes, onde ele procura ampliar a sua 
consciencia em relagao aos problemas do seu cotidiano 
pedagogico". (FUSARI APUD PADILHA, 2001, p. 34) 
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Segundo Padilha (2001), "O planejamento e o processo que se preocupa como 

para ir e quais as maneiras adequadas de chegar la, tendo em vista a situacao 

presente a possibilidades futuras, para que o desenvolvimento da sociedade, 

quanto as do individuo". 

Nessa perspectiva o planejamento ajudar o professor a seguir suas metas 

desejadas para o ensino, pois tambem o educador precisa ter clara a funcao 

social da escola no mundo em que vivemos e conhecer o projeto pedagogico, 

questionar quern sao seus alunos, qual a origem deles, o que eles necessitam, 

para que o trabalho seja desenvolvido diante da realidade dos alunos, pois so 

assim o processo de aprendizagem venha ter bons resultados. Nos educadores 

devemos trabalhar com a educagao para o bem comum e para a vida em 

comunidade. 

Diante disso a escrita ao longo do tempo tern ajudado ao homem a descobrir 

suas origens, antepassados trazendo para si proprio a sua identidade. Portanto 

hoje em dia a escola tern que preparar o ser humano para se tornar pessoas 

capazes de construir, questionar o que esta sendo colocado no seu cotidiano 

escolar e social. Comenta: 

Nao se trata apenas de ler, escrever e interpretar textos, mas 
de despertar as consciencias sobre as potencialidades do 
proprio homem e da comunidade em que vive (...)Trata de um 
movimento em processo continuo, que se inspira e alimenta na 
ideia da forca da libertacao integral. (PADILHA, 2001 p. 20). 

A escola caracteriza o ensino como uma contradicao partindo do ponto de vista 

dos objetivos que sao criados para serem alcancados dentro da propria escola 

dando enfase mecanica e nao oportunizando os alunos a criar e fazer sua 

propria analise com isso a escola ainda se preocupa com textos narrativos 

deixando de lado a diversidade de textos que a propria crianca se deparam no 

convivio social. 

Como perspectiva o ensino aprendizagem mostra que as necessidades de se 

aprender a historicidade e muito importante para o individuo, ou seja, sao 

condicoes que a escola tern de oferecer ao aluno para que eles possam ser 
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cidadaos conscientes dos seus deveres e direitos que a sociedade oferece 

para cada um. 

De acordo com o autor, o processo deve ser conscientizado, pois a educagao 

sendo libertador o trabalho se toma mais verdadeiro e coletivo. Onde as 

pessoas vao se integrar para juntos desenvolver um novo planejamento 

participativo. 

Diante disso todos de maos dadas lutando em prol de um trabalho significante, 

ou seja, se realize, e um desafio a ser enfrentado no decorrer da vida por uma 

educacao de qualidade. Afirma Freire: 

Processo no qual as pessoas, em dialogo e colaboracao vao 
percebendo os problemas da realidade em que vive e 
assumindo, com os outros, uma agio organizada para 
transforma-la. (FREIRE APUD PADILHA, 2001, p. 24). 

Segundo Viana (apud PADILHA, 2001). "O trabalho participativo deve lutar por 

leis mais humanas que valorizem o trabalho do homem..." Possibilitando para 

os mesmos uma nova forma de sobrevivencia mais digna e justa. Pois, existem 

pessoas que necessitam mais do que outras, como aqueles que vivem em 

periferia, favelas, etc. Fazendo com que eles tenham uma vida social adequada 

com direitos e deveres, ou seja, que nao venha ser exclufdo da sociedade e 

sim valorizando, respeitando e acima de tudo ser tratado como gente. 

E preciso que as pessoas trabalhem juntos com um pensamento de fazer 

alguma coisa por essas pessoas que tanto necessitam e buscam por uma 

condigao de vida na medida do possivel para viverem em harmonia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. Projeto Politico da Escola 

O projeto e um modelo no qual conduz agoes, a serem executadas, objetivos 

desenvolvidos na esperanga de ser alcangados, pois toda escola deve 

trabalhar desenvolvendo projetos juntos com os professores, alunos, agentes 

pedagogicos para beneficiar a escola como tambem obter informagoes e 

conhecimentos sobre determinada pesquisa a ser realizadas. Segundo 
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Padilha, (2001), "relaciona-se com um tempo a vir, com um future que constitui 

uma antecipaeao, uma visao previa". 

A importancia que o projeto de agao tern e que apos o projeto ser elaborado e 

concluldo, nao deve ser engavetado e sim, por em pratica e desenvolver com o 

objetivo de alcancar resultados satisfatorio, diante de todas dificuldades e 

barreiras encontradas em fazer um projeto e por em pratica. Diz: Projeto de 

agao e uma imagem antecipadora e finalizante de sequencia ordenada de 

operagoes susceptfveis de conduzir a um novo estado da realidade - objeto da 

agao . "(PADILHA, 2001, p.43). 

Nessa perspectiva, o projeto educativo estabelece, no entanto grandes valores, 

inserindo-se o seu desenvolvimento onde tern uma dimensao de longo prazo. 

Pois busca valorizar principios de ordem cultural social, ou seja, o projeto 

educativo pedagogico e desenvolvido pela comunidade educativa da escola. 

Alem de procurar estabelecer e proporcionar uma educagao mais eficaz para 

seus alunos. 

Como diz Vasconcelos: 

Pode ser entendido como a sistematizagao, nunca definitive de 
um processo de planejamento participativo, que se aperfeigoa 
e se concretiza na caminhada que define claramente o tipo de 
agao educativa que se quer realizar. E um instrumento teorico-
metodologico para a transformagao da realidade. E um 
elemento de organizagao e integragao da atividade pratica da 
instituigao nesse processo de transformagao. 
(VASCONCELOS, 1995, p.44). 

Segundo Romao (2005), "A diregao se fara ao entender e propor uma 

organizagao que se funda no entendimento compartilhado dos professores, dos 

alunos e demais interessados em educagao". Pois o Projeto Politico 

Pedagogico e o retrato da escola, abrangente e flexivel. Alem de esta inserido 

tudo o que deseja e espera para o seu funcionamento e desenvolvimento para 

o seu cotidiano. 

Portanto toda escola e necessario desenvolver o PPP, ou seja, no PPP e onde 

esta todas as indagagoes da escola, o que tern, o que pretende obter com os 
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objetivos desenvolvidos, as possibilidades perante a caminhada no seu dia-a-

dia, que seja feito coletivamente, onde as pessoas que faz parte da escola e da 

comunidade saiba da existencia do PPP, da sua importancia e quais as metas 

que desejam alcancar para um funcionamento de qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3. Relacao professor e aluno 

Segundo Chariot, (apud MORETTO, 2007), "cada sujeito cognoscente e um ser 

humano que busca na escola a continuidade de sua formacao". Nessa 

perspectiva o aluno ao entrar na escola ele ja leva o conhecimento previo que 

ele tern diante das coisas ao seu redor. Com a continuacao de seu estudo ele 

vai se familiarizando com uma aprendizagem mais profunda e obtendo mais 

conhecimentos diante do seu grau de escolaridade, ou seja, o professor 

precisa ensinar tanto para a vida como tambem para o mundo onde vivem, 

para que possam se tornar cidadaos criticos, reflexivos e sabedor dos direitos e 

deveres dentro da sociedade. 

Portanto, na relacao professor e aluno tern que haver entre ambos os respeito, 

dialogo, compreensao, um saber escutar o outro, para que juntos possam 

desenvolver um trabalho construtivo dentro da sala de aula. Pois aprender para 

viver e compartilhar com os outros os valores adquiridos no processo de ensino 

e aprendizagem. Como afirma Chariot: 

Aprender, e entrar em um conjunto de relacoes e processos 
que constituem um sistema de sentido, onde se diz quern eu 
sou, quern e o mundo, quern sao os outros. (CHARLOT apud 
MORETTO, 2007, p. 53). 

O professor precisa pensar e planejar sua pratica pedagogica de acordo com o 

nivel de sua sala de aula. Pois todos os alunos tern que interagir e dar sua 

contribuicao perante a aula, que nao fique de fora e nem sejam excluidos. 

Cada aluno tern sua forma de pensar, agir, viver e apreciar a vida. Alem de 

alguns serem quietos, timidos, introvertido, imperativos, mas todos tern a 
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capacidade e a necessidade de ter uma aprendizagem de qualidade. Os alunos 

nao podem ser rotulados, devem ser bem trabalhados e acompanhados pelo 

professor, onde sua metodologia nao deixe a desejar e as mesmas nao 

percebam sua inseguranga diante do objeto de estudo. 

De acordo com Moretto, (2007). Um professor extrovertido passa para 

seu grupo uma forte energia fazendo com que eles pensem positivamente e va 

em busca de novos objetivos a serem realizados na sua caminhada. Quando 

ha uma interagao entre educador e educando o trabalho fica mais facil de ser 

desenvolvido e questionado. Pois o professor tern que dar espago ao aluno de 

expor suas ideias na realizagao das atividades. O professor deve ter o 

compromisso com sua agao pedagogica de encarar os desafios e dificuldades 

na nossa pratica pedagogica. Como diz Moretto: 

"Para o planejamento das praticas pedagogicas e fundamental 
o professor ter a nogao clara de sua opgao epistemologica, 
pois sua aula sera o reflexo de sua epistemologia". 
(MORETTO, 2007, p. 38). 

No processo de aprendizagem e muito importante enfoca a relagao professor-

aluno diante do contexto escolar, principalmente quando o tema e o 

planejamento, pois o professor vai desenvolver suas atividades escolares, para 

facilitar aos alunos a construgao dos conhecimentos. Onde o professor nao so 

vai repassar determinado conteudo e sim fazer com que eles aprendam de 

forma prazerosa e significativa para que no futuro sejam pessoas profissionais 

competentes como tambem para sua participagao como cidadaos, na melhoria 

da qualidade de vida, tanto pessoal como tambem na sociedade. Nessa 

perspectiva no processo ensino e aprendizagem tern a avaliagao, onde o 

avaliar a aprendizagem e uma situagao complexa que deixa o professor 

angustiado. Pois e o acompanhamento que o professor faz do aluno na 

construgao do desempenho dos conhecimentos adquiridos no dia-a-dia da sala 

de aula. Alem de ser um processo que deve manter muita dedicagao e 

coerencia afirma Luckesi: 
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A avaliagao da aprendizagem nao tern a finalidade de apenas 
classificar, nem de punir, nem de reprovar, sua finalidade 
principal e ser um instrumento para o professor recolher sinais 
indicadores da possivel aprendizagem significativa e em 
consequencia replanejar as agoes pedagogicas que 
possibilitem novas e fecundas aprendizagens. (LUCKESI apud 
MORETTO, 2007, p.. 55). 

Segundo Pena apud Moretto, (2007), "Nem sempre temos certeza sobre as 

consequencias de nossos atos. No momento em que uma agao e realizada, a 

analise de suas consequencias e feita com os dados de um contexto". Pois o 

professor acima de qualquer situagao necessita de ter etica e moral, diante de 

seus atos, ou seja, moral e etica sao termos relacionados a habitos e costumes 

que estabelecem valores e principios, os quais formaram as regras de uma boa 

convivencia social. 

No entanto, professor e aluno tern que estabelecer essa conduta de principios, 

onde a etica e a mora esta no cotidiano da vivencia escolar, ja que o grande 

desafio da escola e ajudar formar cidadaos competentes moral e eticamente 

preparados para uma vida social harmonica. Cabe ao professor planejar suas 

agoes pedagogicas com e eficacia e progresso. 



3 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capitulo il 

Percurso Metodologico e Analise dos Dados. 

2.1. Estudo de Caso 

Segundo Matos, utilizaremos o estudo de caso para selecionarmos apenas um 

objeto de pesquisa, obtendo grande quantidade de informacoes sobre o caso 

escolhido e, consequentemente aprofundando seus aspectos. Pois e uma 

forma de investigacao bastante utilizada nos cursos de pos-graduacao, sobre 

tudo pela facilidade operacional que proporciona, no entanto uma amostra 

reduzida, fazendo com que essa modalidade de pesquisa se apresente como 

uma das mais populares entre os investigadores. 

O estudo de caso e uma pratica simples que oferece a 
possibilidade de redugao de custos, apresentando como 
limitagao a impossibilidade de generalizacao de seus dados. 
(MATOS, 2001, p.. 58) 

Segundo Matos, o questionario e uma tecnica de investigacao que consiste a 

presenca do pesquisador, o investigador responde por escrito a um formuiario 

(com questoes) entregue pessoalmente, ou enviada pelo correio. 

As questoes devem ser objetivas e claras, podem ser abertas, 
quando a respondente expressa livremente suas opinioes; 
Fechadas quando as opcoes das respostas sao dadas, e 
mistas, apresentando uma dos dois tipos mencionados. 
(MATOS, 2001, P.61). 

Segundo Matos, a observacao e uma tecnica muito utilizada, principalmente 

porque pode ser associada a outros procedimentos, por exemplo, a entrevista. 

Para ser considerada eficaz para a pesquisa cientifica, temos de observar, 

compreender o que e essencial e fazer o registro. 
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Os registros devem ser feitos de imediato em um caderno para nao haver o 

risco de ao fazer anotacoes depois, deixar escapar dados importantes podem 

ser tambem usados filmagens, gravadores, maquinas fotograficas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Analise dos Questionarios dos Educandos 

Esta analise foi realizada na Escola Joaquim Ferreira, localizada no sitio 

Jurema, Zona rural Municipio de Baixio - CE, na turma do 4° ano. A finalidade 

tern por objetivo desenvolver uma relagao entre a teoria e a pratica de planejar 

na escola. 

Portanto ao perguntarem aos alunos qual e a sua relagao com o seu professor? 

Os alunos responderiam que existe uma relagao otima, pois a mesma os trata 

muito bem, com dedicagao, respeito e acima de tudo e muito carinhosa. 

Assim devem ser alunos quando sao bem tratados tern mais motivagao para ir 

a escola, com desejo de aprender e adquirir novos conhecimentos. Como 

afirma Boff: 

Saber cuidar significa dedicagao envolvente e contagiante, 
compromisso etica e tecnica, habilidade sensivel sempre 
renovada de suporte do aluno, incluindo-se rota de construgao 
da autonomia. (BOFF APUD ROMAO, 2005, p 13). 

A segunda questao abordada e a seguinte: 

Quais os personagens que voce mais gosta de ler? Diante das opgoes que 

tinha para escolherem, os alunos disserem que gostavam de ler mais a 

Cinderela e o Chapeuzinho vermelho, pois sao historias educativas. E o 

professor sempre procura passar para eles de melhor forma possivel como a 

dramatizagao dos personagens. 

No entanto o professor deve sempre estar inovando suas aulas, para que os 

alunos sintam o prazer de ir a escola com objetivo, na busca de uma 

aprendizagem de qualidade, Freire afirma que: educar e exercer influencia 

sobre o aluno de tal modo que nao se deixe influenciar. (Freire, 1996, p. 17). 
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Terceira pergunta aborda o seguinte: 

Onde costuma ler? Os alunos afirmaram que costumam ler mais na escola. 

Os alunos precisam ter o habito de ler. No entanto o professor precisa 

incentivar mais os alunos a lerem, pois e atraves da leitura que adquirimos 

novos conhecimentos. "Quern ensina aprende ao ensinar, e quern aprende 

ensina ao aprender". (FREIRE, 1996, p. 23). 

O professor nem sempre sabe tudo, ele esta sempre em processo de 

formacao. Os alunos responderam que sim. Portanto eles gostam de perguntar, 

de dar opinioes na hora das explicates dos conteudos e ate mesmo outros 

temas e textos abordados pela professora. 

As aulas devem sempre ter esse proposito de chamar atencao dos alunos, 

fazendo com que eles participem contribuindo para seu desenvolvimento na 

aprendizagem. 

E na aula que organizamos ou criamos situacoes docentes, isto 
e, as condicoes e meios necessarios para os alunos 
assimilarem ativamente conhecimentos, habilidades e 
desenvolvam suas capacidades cognitivas. (LIBANEO, 1994, p. 
41). 

As aulas devem ser bem planejadas para nao correr o risco de a aprendizagem 

ser de construir novos conhecimentos. 

A quinta questao tern o seguinte: Que Metodologias sao usadas pelo professor 

para desenvolver os conteudos? Os alunos afirmaram que as metodologias 

mais usadas pelo professo e o livro didatico. 

O nao deve ter so o livro didatico, mas deve-se utilizar de outros materials que 

sirvam como subsidio para sua pratica e desenvolvimento das atividades na 

sala de aula. 

Deve, pois ser includente, jamais excludente, ainda que 
sempre expresse alguma forma de acompanhar e comparar o 
desempenho dos alunos (MORETTO, 2007, p. 10). 
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O professor vai trabalhar sua metodologia baseada nas eondigoes dos 

educandos, para que eles possam descobrir e buscar realmente o que desejam 

alcancar. 

A sexta questao pergunta o seguinte: Qual e a disciplina que voce mais gosta 

de estudar? Alguns alunos responderam que gosta mais de Portugues e outros 

de matematica. Portugues e porque gostam de ler poesias, contos e por lenda. 

Matematica devido aos desafios que existem na resolucao dos problemas. 

A interdisciplinaridade deve ser trabalhada com os alunos, pois todas as 

disciplinas sao importantes, e uma completa a outra. 

Se professores e alunos exercem o poder de produzir novos 
conhecimentos a partir dos conteudos impostos pelos 
currfculos escolares estariam de fato consolidando seu poder 
de construir para a transformagao da sociedade. (PADILHA, 
2001, p.25). 

Os conteudos a serem trabalhados atraves do currfculo escolar precisaram 

esta estreitamente relacionados como experiencia de vida dos alunos, ou seja, 

ver a realidade como ela realmente e. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Analise dos Questionarios dos Educadores 

Esta analise foi realizada na escola Joaquim Ferreira, localizada no sitio 

Jurema, zona rural municfpio de Baixio - CE. Na turma do 4° ano. O objetivo do 

estudo e o ato de planejar, e uma tarefa do professor para o desenvolvimento 

das atividades aplicadas a sua pratica em sala de aula. 

A primeira pergunta abordava o seguinte: O que voce entende por 

planejamento?Os professores responderam que o planejamento e o marco das 

agoes que iremos desenvolver durante todo ano em curso. Ele deve ser 

acompanhado por uma profunda reflexao. Alem de ser um metodo eficaz para 
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a realizacao de aplicacao dos conteudos a serem trabalhados na busca de um 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem. 

Portanto o planejamento e um subsidio na pratica pedagogica. Ja que e uma 

forma de aperfeicoarem cada vez mais sua metodologia, quando Kuenzer 

afirma: 

O planejamento "e uma tecnica, e com certeza e pode ser 
usada com varios interesses e objetivos, tanto para ser 
apropriada para mascarar uma realidade como para impor 
solucoes que por vezes nao representa interesse de todos, 
mas certamente de alguns grupos ou pessoas". (KUENZER, 
1993, p. 41). 

A pergunta seguinte abordava o seguinte: 

Como acontece o planejamento na sua escola? Os professores responderam 

que o planejamento acontece mensal. Todos os meses, os mesmos se reunem 

junto com agentes pedagogicos para planejar as suas atividades escolares. 

Assim deve ser os planejamentos mensais, pois professor nao e so aquele ser 

humano que da aula e sim um mestre que faz a aula, procurando ser criativo e 

dinamizando a sua propria aula. Afirma Libaneo. 

Piano de ensino (ou piano de unidade) e a previsao dos 
objetivos e tarefas de trabalho docente para um ano ou 
semestre, e um documento mais elaborado, dividido por 
unidades sequenciais, no qual aparecem objetivos especfficos, 
conteudos e desenvolvimentos metodologicos". (LIBANEO 
apud PADILHA, 2001, p. 25). 

A terceira pergunta abordava o seguinte: 

No que o planejamento tern Ihe ajudado na sua pratica? Segundo os 

professores o planejamento traz novos conhecimentos para o aprendizado e se 

constitui em modos diferentes de obter informacoes e deve estar articulado em 

um piano de trabalho mais amplo. Porem o planejamento tern ajudado na 

pratica de maneira como trabalhar com os alunos numa sala de aula, atraves 

de jogos, brincadeira etc. 
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Quando o professor planeja suas aulas, trabalha com seguranga e contribui 

para o desempenho em sala de aula. Segundo Vasconcelos, (1995), 

"planejamento e o processo de reflexao de tomada de decisao (...) enquanto 

processo, ele e permanente". 

A quarta pergunta relata o seguinte: 

De que forma voce planeja suas aulas? Os professores responderam que e 

fundamental que exista um piano de aula, este deve partir do conjunto de 

pensamento que se constroi no piano de curso. E o guia que direciona as 

ideias na pratica. E as aulas devem ser planejadas de forma abrangente e 

clara, com relagao ao conhecimento dos alunos, livros didaticos, alem de 

outros recursos utilizados. 

Nessa concepgao o planejamento tern uma importante tarefa para o professor, 

onde elaboram curriculos, tomam decisoes sobra a educagao e aprendizagem 

das criangas. Quando diz Fusari: 

"O p iano de ens ino e o documen to 

e laborado pelo professor, onde ele 

apresen ta sua proposta de t raba lho para o 

ano, semes t re ou b imest re , onde a p a r e c e m 

os objet ivos educac iona is que os 

pro fessores buscam a lcancar os con teudos 

a s e r e m t rabalhados" . (FUSARI apud 

PADILHA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 0 0 1 , p. 14). 

A quinta questao tern o seguinte questionamento: 

Qual e a importancia do planejamento na sua pratica pedagogica? Os 

professores responderam que a importancia esta em todas as contribuigoes 

das mais simples as mais as sofisticadas, das mais informais as mais formais, 

ou seja, o planejamento e o guia que o professor utiliza para realizar as 

atividades docentes. Porem melhora a nossa pratica e enriquece os nossos 

conhecimentos. 

O planejamento deve sempre ter esse proposito de chamar atengao dos 

professores, fazendo com que eles inove sua pratica pedagogica na 

contribuigao para o desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade a ao 
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mesmo tempo alcangarem os seus objetivos desejados. Freire afirma que: E 

pensando criticamente a pratica de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

proxima pratica. (FREIRE, 1996, p. 39). 

A pergunta seguinte abordava: 

Como voce ver a educagao nos dias de hoje?As respostas foram as seguintes: 

Atualmente o acesso a escola nao e mais o problema fundamental. E 

necessario providenciar para garantir a permanencia e o sucesso escolar, 

relacionados, portanto com qualidades. No entanto desqualificada por falta de 

recursos para o professor, dificuldades de aprendizagem, porem diflcil de ser 

trabalhada. 

A educagao tern bastantes subsidios para se desenvolver varias tecnicas, sao 

implantadas como projetos entre outros, tudo que possa valorizar ao educando, 

porem ainda se espera muito para que se cheguem todos a um resultado 

satisfatorio e que todos possam chegar a um so padrao de conhecimento. Para 

isso e preciso que todos esses valores sejam voltados para a familia e que os 

mesmos se engajem mais na comunidade escolar. Como declara Lopes que: 

(...) uma educagao integrada, onde professores e alunos 
produzem conhecimentos a partir da participagao da escola na 
sociedade e vice-versa, estara formando efetivamente um 
educando com possibilidades de contribuir concretamente para 
a transformagao da sociedade. (LOPES apud GADOTI, 1994, 
p. 50). 

A setima pergunta abordava o seguinte: 

Qual a sua relagao com os alunos? Os professores afirmaram que tern uma 

boa relagao. Entre professor e aluno tern que haver uma relagao estavel, pois 

um depende do outro, ou seja, o respeito e essencial numa convivencia, 

principalmente quando se trata de educagao e responsabilidade de educar e 

um compromisso e dever do professo. O aluno precisa fazer sua parte para 

que haja essa troca de afeto e dedicagao. Quando afirma: 
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"Ser humane- aprende na relagao com o outro a natureza da 
aprendizagem que esta diretamente relacionada com texto". 
(PADILHA, 2001, p. 16). 

A oitava pergunta aborda o seguinte: 

Voce concorda com as decisoes do diretor da sua escola? Os professores 

responderam que sim, pois o diretor antes de tomar determinada decisao, 

consulta primeiro os professores e pede que de sua opiniao. 

Sendo assim o trabalho se torna coletivo, e e muito importante para a escola 

desenvolver um trabalho onde todos possam ajuda-lo e contribuir com suas 

opinioes para desenvolver determinadas situagoes que surgem dentro da 

escola. Freire afirma: 

Atraves do dialogo, refletindo juntos sobre o que sabemos e 
nao sabemos, podemos a seguir atuar criticamente para 
transformar a realidade, (FREIRE, 1996, p. 123). 

A Questao nona questiona o seguinte: 

Voce acha que o trabalho da sua escola e coletivo? Justifique. Os professores 

afirmaram que sim. A interagao entre a equipe escolar, alunos, pais e outros 

agentes educativos possibilita a construgao da aprendizagem, visando a 

melhor e mais completa formagao do aluno. Porem sempre que planejamos 

eventos reunimos todos para discutir o que iremos fazer de melhor para 

agradar o alvo principal, diante das dificuldades que surgem estamos sempre 

reunidos para buscar solugoes. 

Todo mundo ajudando uns aos outros, professor- diretor- coordenadores, tudo 

isso e coletividade. Freire diz: 

"O dialogo e o momento em que os humanos se encontram 
para refletir sobre sua realidade tal como fazem e refazem. Na 
medida em que somos seres comunicativos. (FREIRE, 1996, p. 
122). 

A decima pergunta relata o seguinte: 
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O programa do PAIC tern Ihe ajudado de quer forma? Os professores 

responderam que tern ajudado de forma prazerosa e ativa, os recursos sao 

ricos, faz com que os alunos sintam interesse pela leitura e a escrita. 

Sabemos disto o professor trabalha na perspectiva dos seus objetivos, portanto 

muitos deles nao atendem e nem supera as necessidade de cada aluno de 

forma que nem todos os objetivos nem sempre sao tragados, trabalhados e 

alcangados. Com tudo isso o programa propoe uma forma ampla, criativa e 

interessante de trabalhar a leitura e a escrita. 

A decima primeira pergunta abordava o seguinte: 

Os recursos tecnologicos ajudam no processo de ensino e aprendizagem? Se 

a resposta for sim, como ajudam, colaboram no seu trabalho? Segundo os 

professores disseram sim; Pois contribuem no desenvolvimento intelectual do 

aluno, alem de desenvolver a pratica de pesquisa e facilita a compreensao dos 

conteudos. 

Nessa concepcao os recursos tecnologicos tern ajudado muito aos professores, 

de modo que os conteudos aplicados pelos mesmos vem colaborando no 

desempenho do ensino e aprendizagem dos educandos. Pois Libaneo afirma: 

(...) E na aula que organizamos ou criamos situagoes docentes, 
isto e, as condigoes e meios necessarios para os alunos 
assimilarem ativamente conhecimentos, habilidades e 
desenvolvem suas capacidades cognitivas. (LIBANEO, 1994, p. 
41). 

A ultima questao relata o seguinte: 

O professor considera importante o debate em sala de aula sobre questoes 

extracurriculares? Por que? Os professores afirmaram que sim. Pois o 

professor seja ele de qualquer disciplina, deve trabalhar a interdisciplinaridade 

em sala de aula, porem sabemos que as disciplinas curriculares estao 

interligadas umas as outras e como tambem com os acontecimentos da 

atualidade, e isso faz com que haja a necessidade de serem trabalhados e 

informados a nosso educando. 
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O debate poe em pratica as ideias e fundamenta todo processo de ensino 

aprendizagem e ao mesmo tempo e importante trabalhar novos assuntos em 

sala, trabalhando dia-a-dia dos alunos. Portanto, seria a melhor forma de 

esclarecimento e de tirar duvidas no que diz respeito as questoes nao 

entendidas para podermos chegar a uma solugao do que precisamos e 

queremos para nossos educandos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. Analise de Regencia 

Neste momento iremos contar nossas experiencias vividas no nosso estagio, 

onde passamos a nos relacionar com os alunos no processo de troca de 

experiencia e informagoes como tambem as dificuldades enfrentadas por nos e 

os resultados satisfatorios. 

Ao chegar a escola procuramos a professora que me acompanhou ate a sala e 

mais uma vez me apresentou aos alunos, em seguida sentou-se num canto da 

sala e ficou me observando durante todo o momento da aula, situagao que se 

repetiu durante toda a semana. Ficamos bastante tensa, mas me controlei e 

assumimos o controle da sala, dando inicio com a dinamica do pirulito, cujo 

significado foi a interagao entre a turma, como tambem representa que diante 

das dificuldades a uniao entre as pessoas e a solugao para nos sobressair de 

qualquer situagao, cuja solugao parega dificil. Foi um momento de muita 

descontragao que me ajudou a superar o nervosismo e iniciar com as 

atividades. 

No dia seguinte, comegamos a escrever no quadro o conteudo a ser 

trabalhando que foi "decompondo os numeros". Explicando e exemplificando, 

em seguida, passei um exercicio e pedi que resolvessem depois que todos 

tinham resolvidos, corrigi no quadro as atividades. No dia seguinte, comegamos 

a aula com uma musica (Aquarela), pedimos que eles ouvissem, apos ouvirem 

a musica fomos debater e em seguida passamos algumas perguntas para os 
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mesmos resolverem. Tocou para o recreio, quando voltados do recreio, 

trabalhamos uma atividade de pesquisa sobre o nosso municipio, ja que estava 

se aproximando o dia do municfpio ao terminarem recebi as atividades. 

No outro dia as atividades trabalhadas foram as seguintes: Criagao de um 

bilhete para um amigo, ja que o conteudo era a escrita e a tabuada de 

multiplieagao. Ja no dia seguinte iniciamos a aula entregando da xerox de um 

quebra cabeea e pedi que eles montassem e falassem o que eles tinham 

formado. O quebra cabega eram as partes do corpo humano, em seguida 

expliquei cada uma das partes e sua fungao. A aula foi maravilhosa, pois os 

alunos se interagiram e deram suas opinioes sobre o conteudo trabalhado. 

Quando Freire afirma: 

"A esperanga de que professor e aluno juntos podem aprender 
ensinar, inquietar-nos produzir e juntos igualmente resistir aos 
obstaculos a nossa alegria (FREIRE, 1996, p.72). 

Na semana seguinte so houve aula dois dias, devido as manifestagoes de 

emancipagao politica. No mesmo processo eu a professora iniciamos a aula da 

quinta feira com uma dinamica, desta vez foi um texto de reflexao "Dividindo as 

bolachas", explicamos o significado, mas antes perguntamos se alguem 

poderia dizer o sentido daquele texto, e boa parte da turma apresentou a sua 

opiniao sobre a mensagem que o texto quis passar. Em seguida demos 

continuidade do conteudo, que foi: Adigao com duas parcelas. Nesse momento 

utilizamos varios exemplos para que eles entendessem o conteudo, apos os 

exemplos passamos no quadro um exercicio e fizemos a corregao. Na sexta 

feira no primeiro horario levamos os alunos para a sala de leitura e passamos 

uma pesquisa. Tema: Lugar de diferentes povos e cultura dividiu em equipes, 

pedimos que fizessem e apresentassem na sala. A apresentagao aconteceu no 

segundo horario, onde todos participaram com maior dedicagao e satisfagao de 

poder esta desenvolvendo os seus conhecimentos e aprendizagem. 

Na terceira semana seguinte, trabalhamos os conteudos atraves de explicagao, 

produgao de textos, pesquisas, construgao de domino, mas quando foi na sexta 
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feira no segundo horario houve uma palestra com o Dr. Joao Odontologo do 

PSF de Jurema, a palestra tinha como tema: Higiene Bucal; no final da palestra 

houve aplicacao de fluor e entrega de escova para todos os alunos. 

Na semana seguinte do dia eu e a professora iniciamos a aula escrevendo no 

quadro o conteudo a ser trabalhado foi: Substantivo simples e composto, 

explicamos e fizemos perguntas para a turma se alguem queria citar algum 

exemplo, mas ninguem se manifestou, entao passamos uma atividade para 

eles resolverem, tocou para o recreio. 

No segundo horario entregamos uma xerox, cujo assunto a ser trabalhado era 

o "Meio Ambiente", comegamos a debater e questionar a sala de aula, onde 

podemos cuidar dela como se fosse a nossa casa, foi uma aula riquissima, 

todos participaram, no final pedimos que eles pesquisassem mais sobre o meio 

ambiente e nos entregasse no dia seguinte. 

No dia seguinte, introduzimos uma revisao sobre multiplieagao com situagao 

problemas, pois os mesmos tern dificuldades em interpretar os problemas. Ja 

no segundo horario, o assunto a ser trabalhado foi: "A comunidade", ja que os 

alunos sao de sitios vizinhos pedimos que cada um falasse um pouco da sua 

comunidade e representassem atraves de desenhos, eles gostaram muito, em 

seguida coloquei exposto na sala de aula. 

No dia seguinte comegamos a aula fazendo uma leitura do livro, texto; "O 

pastor e o Leao", a leitura foi em voz alta, onde os mesmos pudessem ler em 

voz alta, apos a leitura pedimos que os alunos tirassem do texto que leram uma 

palavra que Ihe chamou atengao e produzissem um texto. Ja no segundo 

horario a professora levou para a sala rotulos para trabalharmos com eles. A 

aula do dia seguinte o assunto era geometria, entao trabalhamos construindo 

as formas geometricas em cartolinas. Diz Demo: 

(...) o que f ica da exper ienc ia de v ida e o que se reconstro i c o m m a o 

prdpr ia e m contex to socia l , nao o q u e se acumu la de mane i ra 

reprodut iva, sobre tudo d iante da ve loc idade c o m que o conhec imen to 

se inova e t a m b e m enve lhece , e improdut ivo pre tender acumula- lo , 

porque isso somen te far ia enve lhecer a inda mais rap idamente , sua 
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energ ia ma is forte es ta por isso no saber pensar para me lhor intervir 

n u m processo pe rmanen te de renovacao. ( D E M O A P U D R O M A O , 

2005 , p.129). 

Na semana seguinte do dia comecamos a nossa aula com uma atividade de 

ortografia, palavras escritas com ch ou x, e em seguida entregamos xerox de 

varios objetos do meio de comunieacao para que os mesmos pudessem 

observar os diferentes modelos como do passado para os dias atuais. A aula 

contribui muito para o conhecimento delas. 

Os outros dias da semana foram trabalhados so leituras, producao de textos, 

interpretacao, poesias, poema e contos. Por que as Diretoras junto com o 

professores organizaram uma gincana sobre leitura, onde a mesma aconteceu 

na sexta-feira em homenagem ao dia da crianca, houve brincadeiras, 

distribuicao de brinquedos e lanches. Foi uma manha de muita alegria, 

descontracao e aprendizagem. Como diz Freire: 

(...) os alunos tern de se dotar de uma consciencia continente a 
receber permanentemente os depositos que o mundo Ihe faz e 
que se vao transformando em seus conteudos. (FREIRE apud 
ROMAO, 2005, p. 87). 

As aulas do dia comeearam escrevendo no quadro, pois era uma revisao do 

conteudo de matematica, divisao e multiplicagao, ao terminarem de escrever 

pedimos que cada um resolvesse, para que possamos tirar suas duvidas. No 

segundo horario trabalhamos com o conteudo vegetacao, onde explicamos e 

passamos um trabalho para casa. 

No dia seguinte no primeiro horario o conteudo explorado era ortografia S e SS 

e leitura do livro. Ja no segundo horario trabalhamos com jornais e revistas. Na 

quinta-feira no primeiro horario foi, houve uma prova pera os alunos do 2° ao 4° 

ano, "a provinha Brasil". No segundo horario nao houve mais aula. 

Para encerrar o estagio, no ultimo dia que foi, levamos para a turma uma tarefa 

de revisao dos conteudos, que foi considerado como satisfatorio tanto para a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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turma a qua! percebi que entenderam os assuntos expiorados, quanta para 

mim que fiquei contente em saber que tanto esforgo valeu a pena e que nao foi 

a toa aqueles dias de tantos esforgo para conseguir substituir a professora da 

sala e utilizei metodos que pudessem assimilar as explicates da professora 

que a todo momento estava me acompanhando no decorrer de todo o 

momento do estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5. Caracterizacao da escola 

Acreditamos que nossa escola nao seja apenas uma mera fonte de informagao, 

mas sim, aquele caminho em que a informagao caminhe lado a lado com a 

criatividade da afetividade e da vivencia por um mundo melhor. Na elaboragao 

da proposta pedagogica e essencial conhecer a realidade da comunidade da 

qual fazem parte nossos alunos, suas forgas socioeconomicas, as tendencias 

dominantes e os meios de comunicagao. 

A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, Joaquim Ferreira, situada 

a 10 Km da Sede municipal de Baixio - CE e a 2 K da BR- Santos Dumont, 

localizada no Distrito de Jurema, Baixio- CE, pertencente ao CREDE- 17 led -

CE, tern com entidade (mantenedora) a Secretaria Municipal.Educagao da 

Prefeitura Municipal. 

No ano de 2009, atende uma clientela de 319 alunos, os niveis de ensino 

ministrado pela referida escola sao: Infantil-creche e pre-escolar I e II Ensino 

Fundamental I de 1° ao 5° ano e Fundamental II de 6° ao 9° ano e EJA 1° e 2° 

segmentos, nos turnos manha, tarde e noite, tendo sido contemplada em 2009 

com 50 vagas com o projeto Segundo Tempo-Governo Federal. 

No que concerne ao corpo funcional, a Escola conta com 23 professores 

concursados e um contratado temporario, sendo que 19 ja cursaram, ou estao 

cursando Nivel Superior, apenas 5 com nivel Medio, e 20 (vinte) funcionarios 

entre auxiliares de servigos gerais e administrativos, os referidos funcionarios 
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estao assim distribuidos entre anexo, no sitio campos e a extensao no antigo 

predio onde funcionava a Joaquim Ferreira. A Joaquim Ferreira funciona no 

predio novo construido a pouco tempo , contem 4 salas de aula, 2 banheiros, 

uma sala de computacao, uma cantina, secretaria e uma quadra de esporte, 

com espago que da para construir outras salas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Consideracdes Finais 

Podemos afirmar que o encerramento dessas fases curriculares de licenciatura 

plena em pedagogia, tern contribuido de forma significativa para nossa 

formacao pessoal e profissional, como tambem um grande passe para o 

progresso ensino-aprendizagem. Somos conscientes que ainda temos muito a 

aprender e que o Curso de Graduacao nao e suficiente nos dias atuais e que 

buscar e aprimorar nossos conhecimentos, se realmente estamos 

comprometidos com o sucesso da educagao. 

Esperamos que nossa caminhada no processo educativo pudesse saber 

pensar de forma clara para nossos alunos, ja que e uma tarefa ardua, onde 

possamos ver diante das experiencias vividas no estagio, ou seja, quern ja vive 

na profissao sabe das dificuldades e barreiras que sao enfrentadas e a batalha 

de realizar um trabalho de qualidade. 

A partir da discussao relaciona-se o surgimento de tais dimensoes, a pratica 

educativa, tendo em vista a necessidade de propiciar situagoes que permita a 

toda comunidade escolar uma reflexao sobre a realizagao e o fazer pedagogico 

de forma coerente, participativa e responsavel. Com esse estudo buscamos 

considerar a realidade da escola e sua intencionalidade. Tendo como base a 

elaboragao do seu projeto, dando prioridade ao envolvimento dos pais no 

processo avaliativo para a tomada de decisoes e execugoes das agoes 

planejadas, objetivando desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

Diante de tantas dificuldades encontradas na escola, por parte do 

planejamento, com essa realidade surgiu necessidade de conhecer o que seria 

planejamento para que sirva suas caracteristicas de analisar de que forma ter 

contribuido no processo ensino-aprendizagem no intuito de conhecimento. 

Venho salientar que os nossos objetivos de forma alcangados com a pesquisa, 

expressando a forma ao qual deve ser realizada envolvendo todo corpo 

docente da escola. Numa atitude de reflexao permanente tendo como objetivo 

uma educagao de qualidade no que se refere a questao do planejamento sobre 

a pratica dos docentes. 
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Chegamos a reta final de nossa caminhada, em concluir o curso de graduacao, 

aqui temos a certeza dos esforcos, dificuldade angustia e desespera durante a 

caminhada do dia a dia na busca de novos conhecimentos que venham 

enriquecer nossa pratica. Fica para nos o ensinamento que sempre iremos nos 

deparar com salas de aula heterogeneas, onde precisamos de uma auto-

estima elevada para enfrentar os desafios futuros em nossa pratica docente, 

aja visto que os resultados sejam satisfatorios. 
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