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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho abordou a tematica Planejamento Escolar e sua relacao com 

aprendizagem dos alunos e teve como principal objetivo superar as dificuldades por que 

passam as escolas com relacao a planejar. Por ser uma tematica inerente ao ser humano, 

o Planejamento exige uma visao mais ampla por parte dos docentes, no que diz respeito 

a pratica, educativa, com o objetivo de buscar um melhor relacionamento da disciplina 

com o mundo real, possibilitando os educandos meios capazes de desenvolver habitos e 

comportamentos dos quais possam surgir mudancas em relacao ao Planejamento 

escolar. A referida pesquisa constitui uma analise de como vem sendo desenvolvida a 

Edueacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Ensino Infantil Jose Leite 

Rolim na cidade de Cajazeiras/PB. Nesse sentido, a investigacao realizou-se a partir das 

narrativas dos professores sobre suas experiencias de sala de aula relacionados a 

referida tematica visando sondar o grau de conhecimento que estes detem acerca do 

tema proposto, bem como as formas de abordagem. A experiencia realizada tern 

mostrado dentre os motivos apresentados pela nao inclusao da Edueacao e pela carencia 

de material didatico, dificultando assim, que essa pratica educativa seja efetivada em 

sala de aula. 

Palavra-chave: Planejamento, aprendizagem, dificuldade, experiencia, pratica educativa. 



Introdu^ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No decorrer das ultimas decadas o processo de Planejamento de ensino tern sido objeto 

de discussao e estudo por parte de teorieos e educadores que estao preocupados em 

desvelar as contradicdes equfvocas e dificuldades na construcao do Planejamento. 

A opcao por trabalhar com planejamento escolar deve-se a importancia que esta 

tematica tern para o universo dos profissionais da edueacao. Desse modo, entendemos 

que a questao do Planejamento escolar e sua relacao com aprendizagem dos alunos, tern 

uma grande relevancia socio-politieo para a melhoria do trabalho docente e constitui 

uma importante contribuicao na melhoria da qualidade do ensino, pois, sabemos que os 

conteudos que forem planejados podem render bons resultados, tanto paro o professor 

como para os alunos. 

Neste sentido, decidimos trabalhar esta tematica a partir do momento em que 

percebemos as dificuldades dos professores da escola Jose Leite Rolim em realizar o 

Planejamento escolar. Dificuldades essas constatadas atraves do convivio diario com os 

professores da escola citada. 

As vezes, o planejamento nao acontece por parte de alguns professores que preferem 

faze-lo em casa, alegando que em seu ambiente privado, trabalharam de forma mais 

tranquila, fora do ambiente escolar, tera mais tempo e tambem por planejar por dia, ou 

seja, a cada dia elabora seu piano de aula de maneira que trabalhe os temas do mes que 

foi planejado. 

Desta forma, a preocupacao em investigarmos a questao do Planejamento escolar 

origina-se a partir de nossa experiencia enquanto professora do Ensino Infantil, onde 

identifieamos necessidade de um amplo dialogo sobre o Planejamento na escola 

Municipal Jose Leite Rolim a qual trabalho. 

Na instituicao citada acima, o Planejamento acontece mensalmente, atraves do trabalho 

coletivo, entre os docentes para se planejar os conteudos a serem desenvolvidos no 

ambito da sala de aula, sem haver qualquer interferencia dos alunos na reuniao, pois, os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mesmos sao os maiores interessados e, no entanto, nao participam do Planejamento 

escolar. 

Portanto, atraves do tema Planejamento escolar e sua relacao com a aprendizagem dos 

alunos, tenho a curiosidade de investigar o porque dos professores nao gostarem de 

planejar suas aulas, mesmo sabendo que esse processo e de grande importancia para 

seus alunos.E comum ouvir os meus companhciros de trabalho que nao gostam dos 

encontros pedagogicos que acontecem uma vez por semana com os coordenadores da 

Secretaria de Edueacao, e uma vez por mes na escola, justamente para planejar as aulas, 

na qua! nao acontecia. 

Eseolhi esse tema para tentar discutir com os docentes a importancia que se tern de 

planejar nossas vidas, ou melhor, ensinar aos alunos a planejarem suas atividades, 

colocando assim, a agenda do dia, onde estara escrito o que vai acontecer durante a aula, 

todo esse processo e importante tanto para o professor como para o aluno. 

Dessa forma, o presente trabalho propoe uma reflexao sobre as seguintes indagacoes: 

Quais as dificuldades encontradas pelos professores no ato de planejar? O planejamento 

escolar inclui a participacao do aluno? Que conhecimento o Planejamento acrescenta ao 

trabalho do professor? Como se situarao o professor e o aluno na construcao do 

Planejamento escolar? Quais as barreiras que difieultam um Planejamento adequado ao 

contexto social? Essas sao questoes fundamentals. 

Partimos entao do pressuposto de que o Planejamento trabalhado na perspectiva de 

Planejamento participativo e um dos instrumentos importantes no processo de ensino e 

que o mesmo deve ser situado como elemento possibilitador da construcao de um 

projeto coletivo que favoreca a construcao do conhecimento numa perspectiva 

transformadora. 

Neste sentido, concebemos o Planejamento como uma poderosa ferramenta de trabalho 

que auxilia todos os envolvidos no processo de ensino a aperfeicoarem-se na busca de 

solucoes para os problemas de aprendizagem do educando. 

Este trabalho esta organizado em itens da seguinte forma: 
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Referenda! Teorico - que apresenta como fonte inspiradora, as ideias de alguns autores 

que ressaltam a importancia do Planejamento; 

O Planejamento como pratico social - que vem mostrar o breve historico sobre a 

necessidade humana de se planejar; 

Planejamento Participativo: Refletindo o Planejamento Educacional - este capitulo 

mostra a importancia que se tern de Planejar coletivamente entre os docentes e dicentes 

dentro da relacao participativa, levando a refletir sobre o ato de se planejar; 

Planejamento Docente: O papel da acao docente dentro do Planejamento - mostra a 

reflexao sobre a importancia do Planejamento na escola, como refietem sobre o ato de 

se planejar bem como sobre sua pratica docente; 

Projeto Politico-Pedagogico: Um elemento do Planejamento Participativo apresenta o 

envolvimento dos aspectos pedagogicos, comunitarios e administrativos do projeto 

integral da escola; 

Piano de Desenvolvimento da Escola (P.D.E)- define o que e a escola, buscando 

transformacoes na realidade escolar; 

Procedimento Metodologico - este capitulo apresenta a metodologia e os instrumentos 

de coleta com os quais vamos trabalhar na pesquisa. O presente estudo foi realizado na 

Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Jose Leite Rolim, com o 

questionario para quatro professoras do Fundamental localizado na cidade de Cajazeiras 

-PB. 

Analise do questionario: Narrativa dos professores das series iniciais sobre o 

Planejamento - vem mostrar o resultado da analise dos dados obtidos atraves do 

questionario; 

Analise do estagio: O trajeto do bom desempenho em sala: contato maior com a 

realidade - registra os encontros com os alunos envolvidos no estagio; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Consideracoes finais - apresenta a importancia da pratica do Planejamento como um 

meio para ser utilizado pela comunidade escolar no sentido de efetivar um processo de 

ensino-aprendizagem de qualidade. 
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CAPITULO I 

1.0 Planejamento como Pratica Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O homem passa a imaginar sua acao sobre o mundo e por fim comeca a planejar todos 

os seus passos. Antes da sua acao, o homem faz seu planejamento, buscando atitude, 

pois sendo assim, e preciso planejar tudo que venha acontecer no dia. Ha pessoas que 

planejam fazer algo e que por ventura, acaba nSo dando certo, ate por ter planejado 

demasiadamente. Quero dizer que, todo movimento que, tenhamos que fazer, a nossa 

cabeca trabalha sem parar por que somos seres pensantes e nesse pensamento do dia-a-

dia conseguimos atingir nossos desejos ou nao. 

Diante disto, L U C K (1987, p.40) nos diz que, planejar e o oposto de improvisar, "e 

quanto mais complexa for a tarefa de desempenhar, mais necessaria se torna o seu 

planejamento e mais atencao se deve dar ao mesmo". Creio que o bom desempenho de 

uma determinada tarefa se deve ao ato de planejar o que se gostaria de executar, pois 

todo ser humano tem em si a consciencia de ser capaz de anteeipar aos fatos e mais 

ainda de pensar e planejar o futuro. 

O homem sempre imaginou algo na sua vida. O ato de pensar nao deixa de ser um 

verdadeiro ato de planejar. Segundo WEISZ: "O sempre foi um instrumento importante 

para o ser humano, em qualquer setor da vida em sociedade como no Governo, na 

empresa, no comercio, na casa, na igreja ou na escola". (2002, p . l ) 

Entretanto, nem sempre nos damos conta de como o Planejamento esta presente em 

nosso dia-a-dia. Ate mesmo uma ida ao mercado requer Planejamento, uma construcao 

de um predio, um passeio numa fazenda ou sitio requer muito do Planejamento, 

justamente, para saber o que vai ser preciso levar na viagem e o supermercado precisa 

desse pensamento para evitar compras desnecessarias e excessos no orcamento, a lista 

de compras bem planejadas daria um bom sucesso. 

O Planejamento nao esta so atrelado a perspectiva educacional, ele tambem faz Iigacao 

a outras areas especificas, como: politicas, economicas, e culturals. V I E I R A E 



ALBUQUERQUE (2002, P. 22) nos lembra que a partir da deeada de 1990 ocorreram 

profundas transformacoes no processo de planejamento, sendo efetuadas na estrutura do 

Estado. No caso brasileiro, passamos de um periodo de forte presente estatal em 

diversos setores da vida nacional no qual o processo de planejamento veio se iniciar nos 

anos 1930 e aprofundando nos anos 1970 para uma fase de reducao das iniciativas 

governamentais em campos educacionais onde, antes, esta presenca passou a ser 

decisiva, de modo particular, na espera economica. 

A medida que o Estado passa a ver os surgimentos dos problemas atraves do 

Planejamento bem elaborado, bem organizado, so dessa forma, o Brasil passa a reduzir 

os gastos feitos pelo Estado dentro dos setores como energia e ouros. De acordo com 

TURRA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nunca devemos pensar num Planejamento pronto, imutavel e definido. 

Devemos antes acreditar que ele representa uma primeira aproximagao de 

medidas adequadas a uma determinada realidade, tornando-se atraves de 

sucessivos replanejamentos, cada vez mais apropriado para enfrentar 

problemdtica desta realidade. Estas medidas favorecem a passagem 

gradativa de uma situagao existente para uma situacao desejada.. (1986, 

p. 13). 

Segundo o autor, nao existe Planejamento pronto, ate porque o Planejamento e feito de 

acordo com a realidade da sala de aula e da sociedade que faz parte desse meio, entao, 

somos capazes de organizar o que acontece no ambiente escolar, para podermos ter um 

resultado melhor com objetivos alcancados. 

Nas palavras dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G A N D I N (1994, p. 14), ao dizer que: "planejar e agir racionalmente... 

e dar clareza e precisao a propria acao... e realizar um conjunto organico de acoes 

propostas para aproximar a realidade a um ideal". Enfim, planejar e uma tarefa 

complexa, pois depende dos referenciais simbolicos dos atores socials envolvidos. A 

teorizacao sobre o Planejamento deve ser situada, na medida em que este nao pode ser 

tratado indistintivamente do sistema social. Dizer que o Planejamento e uma pratica 

situada, significa negar o carater tecnocratica deste como um instrumento de 

organizacao racional, neutro. Portanto, "o Planejamento em suas diferentes 

significacoes apresenta, implfcita ou explicitamente, um carater ideologico". (2000, p. 

3). 
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Tentar justificar a necessidade de planejar pareee nao ser tao necessario: pois, o homem 

hoje e sempre, fez e faz Planejamento de sua acoes. Sendo assim, tudo e pensado e 

planejado na vida humana. A industria, o comercio, a agricultura, a policia, os grupos 

sociais, a familia e os indivfduos fazemos seus Planejamentos, por escrito, mental ou 

oralmente, mas sempre esboeam o seu modo de agir. Nessa perspectiva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N A S C I M E N T O (1995, p. 81): afirma: "Planejamento e uma atividade essential e 

exclusivamente humana, somente o homem, como animal rational e temporal que e, 

realiza a complexa atividade de Planejamento". O ato de planejar sempre parte das 

necessidades e urgencias que surgem a partir de uma sondagem sobre a realidade. E 

atraves do conhecimento da realidade que se pode estabelecer, com mais previsao, quais 

as mais importantes urgencias e necessidades que devam ser analisadas e estudadas 

durante o ato de planejar. 

Planejar requer habilidade para prever uma acao que se realizara posteriormente, por 

isso se exige uma previsao de todos os meios e recursos necessarios nas diferentes 

etapas do planejamento, do seu desenvolvimento e da sua efetiva execucao, para 

alcancar os objetivos desejados. Dessa forma, a importancia da necessidade desses 

planejar, compreende criticamente, ao comportamento do homem ao modelo de 

progresso e desenvolvimento alcancados ate hoje pela sociedade capitalista, pois assim, 

a medida que o Estado passou a estabelecer, de cada vez mais intensa relacionada como 

atividade economica, criou-se a necessidade de planejar acoes que garantissem o 

crescimento industrial do pais, dessa forma, podem ver vistos e analisados de acordo 

com o interesse do crescimento empresarial, so assim, pode ver a importancia do 

Planejamento para o campo economico. De acordo com MATUS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Procedimento para dor coerencia aos processos decisorios buscando 

assegurar o nivel requerido de coordenaqao as acoes encaminhadas a lograr 

a melhor aproximagao possivel ao cumprimento dos principals objetivos do 

projeto politico vigente... (1988, p. 124) 

Algumas pessoas planejam de forma sofisticada e altamente cientifica, obedecendo aos 

mais rigidos principios teoricos, e em nada se afastando dos esquemas sistemicos que 

orientam o processo de planejar, executar e avaliar. Outros, que nem sabem da 

existencia das teorias sobre Planejamento, fazem seus Planejamentos sem muitos 

esquemas e dominacoes tecnicas, porem, sao Planejamentos que poem ser agilizados de 
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forma simples, mas com bons resultados. Disto podemos deduzir que ninguem consegue 

se livrar do ato de planejar, porem, conseguem isto sim, se evadirem do ato de executar, 

mas nao do ato de planejar. Por isso, planejar e uma exigencia do ser humano, e um ato 

de pensar sobre um possivel e viavel fazer e como o homem pensa no que vai fazer 

sobre o Planejamento se justifica por si mesmo. A sua necessidade passa a ser a sua 

propria evidencia e justificativa. Contudo, como afirma VEIGA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coloca a infase na importancia e na necessidade do Planejamento como 

processo continuo de organizagao racionando sistema educativo no que se 

refere a definicao de objetivos, de recursos e de metas a serem alcangados e 

avaliados atraves de meios eficientes e eflcazes.em prazos dejinidos.(1996, 

p. 172). 

Conforme a autora, o Planejamento passa a ser um instrumento de articulacao entre a 

quantidade e a qualidade da necessidade do desenvolvimento produtivo, e o meio para 

atender as precisoes de todos, isso da ao Planejamento uma dimensao politica muito 

importante. Nao devemos pensar em um Planejamento pronto, definitivo, devemos 

acreditar que ele representa uma primeira aproximacao de medidas adequadas a uma 

determinada realidade, tornando-se atraves de sucessivos replanejamentos, cada vez 

mais apropriados para enfrentar a problematica desta realidade. Estas medidas 

favorecem a passagem gradativa de uma situacao existente para uma situacao desejada. 

Quando buscamos destacar a dedicacio que ha em um Planejamento, durante sua 

construcao conseguindo realizar os encaminhamentos discutidos, sabemos a 

importancia da sua persuasao no mundo alienado. Entao, e necessaria uma explicitacao 

desse Planejamento, ou seja, qual a visao de mundo, os valores e compromissos que 

estamos assumindo hoje. Se o Planejamento nao estiver bem elaborado, passa a nao ter 

o rumo certo, sem conseguir atingir os objetivos desejados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A questao sobre o planejamento nos remete diretamente a discussao de que nao se deve 

ser encarada somente na area de edueacao, como atividade a ser realizadas apenas por 

pedagogos ou por supostos "mtelectuais especial izados em pensar". F E R R E I R A (1979, 

P.23), a nao ser que haja vontade politica de se excluir segmentos comunitarios da 

participacao nesse processo. 

O ato de planejar e uma tarefa intentional que buscamos determinar fins. Ele torna 

presentes e explicitos os nossos valores, erencas, como vemos o homem, o que 



pensamos a edueacao, do mundo, da sociedade. Por isso, e um ato politico-ideologico. 

Para tanto, dentro da proposta pedagogiea um dos subsideos que podem favorecer essa 

interacao escolar e o planejamento. SegundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L U C K E S I (1998, P.105): "o ato de 

planejar e uma atividade intencional pela qual se projetam fins e se estabelecem meios 

para atingi-los. Por isso, nao e neutro, mas ideologicamente comprometido". 

Comprometido ideologicamente, porque no Planejamento devem ser incluidas as ideias 

de um grupo, ja que os meios usados para se chegar a um fim nao e algo isolado e sim, 

caminhos que perpassam pela sociedade ou por grupo de pessoas. O autor afirma ainda 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O planejamento nao sera nem exclusivamente um ato politico-filosofico nem 

exclusivamente um ato tecnico, sera sim, um ato ao mesmo tempo politico-

social, cientiftco e tecnico, politico-social, na medida em quebb esta 

comprometido com as finalidades sociais e politicos; cientiftco, na 

medida em que nao se pode planejar sem um conhecimento da realidade; 

tecnico na medida em que o Planejamento exige uma deftniqao de meios 

eficientes para se obter os resultados. (1998, p. 108) 

Para o autor o Planejamento e um ato coletivo e para que o mesmo nao seja neutro, ele 

tern que ser politico-social, cientifico e tecnico, ou seja, o mesmo precisa ser organizado 

e articulado com o conhecimento da realidade, com finalidades especificas e com meios 

para assegurar um bom resultado do publico a quern se dirige. Como diz H A Y D T : 

Planejar analisar uma dada realidade, refletindo sobre as condiqdes 

existentes e prever as formas alternativas de aqao para superar as 

dificuldades ao aleanqar os objetivos desejados, Portanto o Planejamento e 

um processo mental que envolve analise, reflexao e previsao. Neste sentido, 

planejar e uma atividade tipicamente humana, e esta presente, na vida de 

todos os individuos, nos mais variados momentos. (1997.p. 94) 

Atraves da reflexao, o homem desenvolve niveis cada vez mais aprimorados de 

discernimento, compreensao e julgamento da realidade, o que lhe favorece uma conduta 

comprometida com novas situacoes de vida. Pelo Planejamento, o homem organiza a 

disciplina, a acao, tornando-a mais responsavel, partindo sempre para as acoes mais 

complexas, produtivas e eficazes, tendo presente que "... a critica permanente em que 

implica o Planejamento transforma-o num instrumento que possibilita a superacao das 

rotinas, dando a acao humana uma reorganizacao continua e consciente" COARACY: 

(1972, P.73) E essential ter um bom Planejamento initial para definir os objetivos e ser 

bem sucedida sem muitas reunioes. Planejar a construcao do conhecimento deve ser a 

partir do que esta a nossa volta. Sem duvida, isso pode funeionar. Para desenvolver o 
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curriculo e atingir o objetivo de promo ver a aprendizagem, e indispensavel um bom 

Planejamento. E diga que isso e o contrario da improvisacao. Planejar, portanto, nao e 

um ato que acontece no vazio, reportam-se a fatores intemos e externos a organizacao, 

dependentes das negociacoes e acordos que articulam os diferentes interesses dos 

membros ou grupos sociais envolvidos. 



CAPITULO II 

2-Planejamento Participativo: Refletindo o Planejamento Educacional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E impossivel pensar em planejar participativamente em uma instituicao de edueacao 

escolar, de forma eficiente e eficaz, sem um conhecimento mais profundo da realidade. 

Como nossas acoes diarias vao se transformando em fatos rotineiros, nem nos dao conta 

dos diferentes Planejamentos que estao embutidos nelas. Diferentemente, para realizar 

as atividades que fazem do dia-a-dia, precisamos pensar e estabelecer uma forma para 

chegar ao que desejamos. 

E impossivel considerar todos os tipos de niveis de Planejamento que sao necessarios as 

acoes que realizamos. O Planejamento nos leva a prever situacoes, organizar atividades, 

dividir tarefas para facilitar o trabalho e ate avaliar o que ja foi feito. 

O Planejamento de ensino tern que esta sempre presente na vida do educador, tornando-

se uma acao conjunta e participativa para aquelas pessoas que se envolveram na acao 

educativa. Ele deve ser fruto de um ato democratico, em que todos possam partilhar das 

decisSes e responsabilidades. 

Na concepcao participativa esta implicita a relacao educador-educando sob todos os 

aspectos mutuos, pois, existe uma totalidade a ser preservada e esta se explicita pela 

participacao e nao pela divisao. Sendo assim, professores e especialistas nao terao que 

agir de modo compartimentado. Desse modo o trabalho pedagogico devera estar voltado 

para o engajamento permanente de todos os segmentos envolvidos no processo 

educacional, ou seja, cada um contribuindo dentro de sua potencialidade e Hmitacoes. 

Nesta otica V E I G A diz: 

A participacSo de professores, alunos especialistas, pais e demais pessoas 
envolvidas no processo educativo, seria o ponto de convergencia das acSes 
direcionadas para a producio de conhecimento, tendo como referencial a 
realidade histdrica. Um processo educativo que se propfie transformar os 
objetivos de ensino precisara estar voltado eminentemente para a 
reelaboragao e produclo de conhecimento. Para tanto, devenio 
expressara^Ses, tais como a reflexao critica, a curiosidade cientifica, a 
investiga?ao e a criatividade. (1991, p.46). 
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Para qualquer tarefa expressiva, sao necessarias condicoes minimas para sua realizacao. 

Tratando-se de Planejamento Participativo, nao e diferente, ainda mais se assumido 

como desencadeamento de um processo, constituido de conteudos, envolvendo 

determinado grupo de pessoas de uma instituicSo educativa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GANDIN (1998, p.7), diz 

que: "antes mesmo de ser participativo, o processo de Planejamento precisa ser 

cientifico". De fato, qualquer pessoa e qualquer grupo procuram entender como e o 

mundo tanto natural, como o humano, e procurar explica-lo, ter uma visao de como as 

coisas acontecem e porque acontecem. 

Portanto, e necessario utilizar-se do metodo cientifico que, basicamente, consiste em ter 

uma explicacao provisoria e verificar se esta explicacao funciona na realidade e na 

pratica determinada. Planejar e utilizar meios com a diferenca que, ao inves de 

contentar-se com o conhecimento e a explicacao da realidade, o Planejamento implica 

em transformar a realidade existente e construir uma realidade nova. 

O Planejamento Participativo, assumido como processo de crescimento pessoal e social 

e um dos elementos que pode favorecer a transformacao e qualidade do trabalho. Nesta 

perspectiva, VASCONCELOS diz: 

0 Planejamento educativo e o piano global da instituieao. Construido 
participativamente e uma tentativa, no fimbito da edueacao, de resgatar o 
sentido humano, cientifico e libertador de Planejamento (...) Pode ser 
entendido como a sistematizacao, nunca defmitiva, de um processo de 
Planejamento Participativo, que se aperfeicoa e se concretiza na caminhada, 
que define claramente o tipo de acao educativa que se quer realizar. E um 
instrumento teorico-metodologico para a transformacao da realidade. E um 
elemento de organizacao e integracao da atividade pratica da instituieao nesse 
processo de transformacao. (1995, p. 143-145) 

Se em uma escola o ambiente e de hostilidade, de individualismo, de irresponsabilidade 

e de nao envolvimento, como partir para o Planejamento Participativo. Ainda assim, ha 

exigencia da participacao dos professores dentro do compromisso, dialogo e amizade 

partilhada. E de fundamental importancia que na escola, exista um ambiente de acolhida 

tanto para o professor como para o aluno, com aceitacao mutua, interesse pelos outros, 

havendo engajamento num processo participativo. 

Na tarefa de despertar os educares para a participacao no Planejamento, e indispensavel 

que tenham consciencia de que, como participantes do processo, sao sujeitos e, por isso 



mesmo, em condigoes de eomprometer-se e assumir. Embora o Planejamento 

participativo seja, na realidade, urn movimento de "dentro para fora", acredita-se que 

urn impulso externo initial se faz necessario, pois desta forma, a motivagao se torna um 

dos elementos favorecedores do envolvimento dos participantes no processo. Cabe a 

equipe coordenadora, por seu entusiasmo, estabelecer um clima gerador que conduza o 

grupo a se decidir na conclusao das tarefas. 

ParazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LIMA (1971, p.31): "motivar nao e senao mobilizar as forgas fisicas e 

psicologicas e levar os participantes ao pleno engajamento." No contexto escolar, o 

Planejamento Participativo caracteriza-se pela busca da integragao efetiva na 

participacao de professores, alunos, especialistas, pais e demais pessoas envolvidas no 

processo educativo, seria o ponto de convergencia das acoes direcionadas para a 

producao do conhecimento, tendo como referential a realidade historica. 

Um Planejamento mais participativo implica a eliminacao da divisao do trabalho 

pedagogieo existente na escola. Se o fundamento teorico desse processo e a integragao 

entre a escola, a cooperaeao e participagao aprcsentam-se como atividades norteadoras 

de toda agao pedagogica. 

Sabe-se que o Planejamento Participativo e uma nova maneira grupal de decidir e de 

agir, e mesmo assim, renova-se a crenga de que o Planejamento Participativo, assumido 

como processo transformador, e o caminho mais viavel para uma renovagao das 

relagoes em uma instituicao de educagao formal. 

Pode ser ressaltado aqui que esse Planejamento deve partir da realidade concreta para 

poder assim, atingir o fim mais amplo da educagao. Segundo MASETTO (1997, p. 15): 

"O ato de planejar e uma atividade intencional: buscamos determinar fins". 

GANDIN considera importante que a coordenagao tenha um roteiro para sua seguranga 

e aproveitamento do trabalho, do conteudo e da consciencia do grupo segundo ele: "E 

preciso que a coordenagao de um processo de Planejamento siga um roteiro, a fim de 

que a firmeza e a seguranga que disso advem sejam suporte para a participagao, a 

riqueza e a criatividade do grupo." (1991, p. 17). 



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA perspectiva de G AND IN esta de acordo com a ideia de VEIGA quando afirma: "O 

Planejamento Participativo caracteriza-se pela busca da integragao efetiva entre escola e 

a realidade social, primando pelo inter-relacionamento entre teoria e pratica no contexto 

escolar".(1991,p.46) 

Entendemos que um Planejamento dirigido para uma agao pedagogieo critica e 

transformadora possibilitara ao professor maior seguranga para lidar com a relagao 

educativa que ocorre na sala de aula e na escola como um todo. 

Sabemos que a escola prepara para a cidadania atraves da pratica, porque nao se ensina 

alguem somente atraves de discussoes. Ensina-se atraves de discurso e da pratica. O 

Planejamento Participativo se da a partir de uma leitura de nova compreensao de 

mundo, na qual e importante a ideia de que nossa realidade e injusta e de essa injustiga 

surge pela falta de participagao em todos os niveis e aspectos de atividade humana. 

Vale ressaltar que, a participagao e a resposta a uma das necessidades mais 

fundamentals do homem; ser levado em consideragao, tomar parte, ser incluido e 

respeitado. E atraves da participagao que o homem tem a possibilidade de tornar-se um 

sujeito ativo, pois ele podera argumentar opinar, criar, transformar, etc. 

Quando ha uma participagao de todos na construgao do Planejamento, ocorre entao uma 

grande possibilidade de que os objetivos planejados venham de fato a serem colocados 

em pratica os Planejamentos, segundo FERREIRA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Planejamento deixa de ser uma metodologia de definigdo dos objetivos, 

escolha de estrategias e de organizacoes de acoes, para se transformar 

numa metodologia de tomadas de decisoes e correspondentes de acoes, que 

sera assumida por todos. (1983, p. 07). 

O Planejamento Participativo, assumido como processo de crescimento pessoal e social 

e um dos elementos que pode favorecer a transformagao e a qualidade do trabalho 

escolar. No piano educacional, as ideias do Planejamento Participativo sao de certa 

forma, absorvidas por aqueles que acreditam na educagao. 

2.1 - Planejamento Docente: O papel da agao docente dentro do Planejamento 
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Comprecndcr o significado de planejamento para os professores investigando as 

condieoes que o professor dispoe para planejar. Essas sao questoes fundamentais e 

indispensaveis para o enriquecimento e consistencia desse trabalho. Nessa perspectiva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALVES indaga: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E o que e um professor, na ordem das coisas? Talvez o professor seja um 

funciondrio das instituigoes que gerenciam lagoas e charms especialistas em 

reprodugdo, pega num aparelho ideologico de estado. Um educador, ao 

contrario, e um fundador de mundos, mediador de esperangas, pastor de 

projetos. Nao set como preparar o educador. Talvez que isso nao seja 

necessdrio, mm posstvel... E necessdrio acorda-lo. E ai aprenderao que 

educadores nao se extinguiram como tropeiros e caixeiros. Porque, talvez, 

nem tropeiros nem caixeiros tenham desaparecidos, mas permanegam como 

memdrias de um passado que esta mais proximo que nosso futuro que ontem. 

Basta que os chamemos do seu sono, por um ato de amo r e coragem. E 

talvez, acordados, repetiram o milagre da instauragao de novos mundos. 

(1983, p. 26). 

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 seus alunos, que cidadao quer formar 

como ve seu papel nessa formacao. O Planejamento como instrumento voltado para o 

processo de aprendizagem serve de roteiro para as acoes do professor e dos alunos em 

aula 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 educagdo a partir da referida cidadania ativa e parte 

essencial da reflexao sobre como realizar e organizar todos as atividade no 

dmbito escolar e educacional, o que significa encarar de frente os problemas 

dessa instituigdo e do sistema educacional como um todo. (2003, p. 62) 

Nessa perspectiva, o autor chama a atcncao para o fato de que o planejarem o processo 

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

docente pode prestar um efetivo servico a populacao e saber que conteudo responde as 

exigencias profissionais, politica e culturals posta 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 relaeoes a situagoes docentes de 

ensino e aprendizagem, tendo em vista alcanear os melhores resultados possfveis. 

Entendemos por planejamento em uma escola a organizacao das acoes das entidades 

mantenedora, da direcao, dos professores, do conselho de pais e mestres, dos 
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funcionarios e dos alunos, buscando alcangar metas e objetivos educacionais bem 

definidos. Concordo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TURRA (1986, p. 14) quando ele coloca que: "O 

Planejamento requer que se pense no futuro. E composto de varias etapas 

interdependentes, as quais, atraves do seu conjunto, possibilitam a uma pessoa ou grupo 

de pessoas atingirem os objetivos". O autor destaca que planejar nao e uma tarefa facil, 

suas composigoes se tornam distribuidos em objetivos, tarefas, as exigencias, as 

condigdes previas dos alunos para a aprendizagem e os conteudos. Portanto cabe a 

escola e aos professores elaborar os seus Planejamentos com as selecoes de conteudos, 

metodos e avaliaeao a partir da consideracao das exigencias postas pela realidade social, 

do prepare e das eondicoes socio-cultural e individual dos alunos. 

A primeira caracteristica e a participagao conjunta e coletiva na elaboragao do 

Planejamento na qual tras a realidade e o objetivo na identifieagao dos problemas nas 

propostas apresentadas. E fundamental perceber que a agao educativa e planejada para a 

escola com um todo, para um determinado segmento dela, para disciplinas que nao sao 

lecionadas em varias series, para uma serie especifica e, finalmente, para uma 

determinada disciplina. TURRA explica que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As vezes, o piano e elaborado somente por um professor; outras vezes, no 

entanto, varias professoras compartilham a responsabilidade de sua 

elaboragao. Nesse ultimo caso temos o Planejamento de ensino cooperativo. 

Este, por sua natureza, resulta de um a atividade de grupo, isto e, os 

professores (as vezes, auxiliados por especialistas) congregam esforgos para 

juntos estabelecerem linhas comuns de agao, com vistas a resultados 

semelhantes e bastante vdlidos para a clientela atendida. (1986, p. 19) 

A identificagao destes diferentes nfveis e a busca de interagao e coerencia entre eles e a 

segunda caracteristica de um Planejamento eficiente. Ja a terceira e ultima caracteristica 

do Planejamento e a avaliagao que se torna um instrumento eficiente da agao educativa. 

A escola e concebida como espago social marcado pela manifestagao de praticas 

contraditorias que apontam para a luta ou acomodagao de todos os envolvidos na 

organizagao do trabalho pedagogieo. E como um dos caminhos para efetivagao dessa 

proposta ROMAO E GADOTTI, apontam o seguinte: 

E preciso atender o projeto politico-pedagogico da escola como um situa-se 

num horizonte de possibilidades na caminhada, no cotidiano, imprimindo 

uma diregao que se deriva de respostas a um feixe de indagagdes tais 



como: Que educacao se quer e que tipo de cidadao se deseja, para projeto de 

sociedade? A diregdo sefard ao se entender e propor uma organizagao que 

se funda no entendimento compartilhado dos professores, dos alunos e 

demais interessados em educagao. (1994, p.42) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Planejamento do professor e feito como registros em cadernos, em fichas ou em 

qualquer outra folha de papel, boa parte dos professores planeja o que pretendem 

desenvolver na sala de aula para depois verificar se o Planejamento foi realmente 

eficiente e se os objetivos foram alcaneados. 

A adaptacao do planejamento se da nos primeiros encontros do professor com seus 

alunos. Quando ocorre um conhecimento miituo, as carencias e as necessidades sao 

explicitas gosto, estagio de aprendizagem e conhecimento daquela determinada 

disciplina pode ser manifestado mais abertamente. A partir desses primeiros encontros 

com seus alunos, o professor tera condicoes de elaborar o piano que orientara suas 

acoes. Este momento se torna crucial, determinando em grande parte o sucesso ou ate 

mesmo o fracasso de um Planejamento. Segundo LIBANEO: 

Ao planejarem o processo de ensino, a escola e os professores devem, 

pois, ter clareza de como o trabalho docente pode prestar um efetivo servigo 

d populagao e saber conteudos respondent as exigencias profissionais, 

pollticas e culturais posta por uma sociedade que 

ainda nao alcangou a democraciaplena. (1994, p.227). 

A instituigao e os professores devem ter em conta que os pianos e os programas sao 

diretrizes gerais, documentos de referenda, a partir dos quais, sao elaborados os pianos 

didaticos e especificos. Cabe a escola e aos professores elaborar seus proprios pianos, 

selecionar os conteudos, metodos e meios de organizagao de ensino. De acordo com 

TURRA: 

Para que o professor possa planejar adequadamente sua tarefa e atender as 

necessidades do aluno, deve levar em consideragao o conhecimento da 

realidade. Este conhecimento constitui o pre-requisito para o Planejamento 

de ensino. (1986, p.28) 

Cabe ao professor, mais que o complemento das exigencias dos pianos e programas 

oficiais, a tarefa de poder reavaliar levando em consideragao os objetivos de ensino para 

a realidade escolar onde trabalha. O professor precisa esta disponivel para aprender com 

a realidade, e poder extrair dos alunos inform agoes sobre a sua vida cotidiana, e assim 

poderem levar os alunos a confrontarem os seus proprios conhecimentos com a 



informacao introduzida nos conteudos escolares. SegundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TURRA: "Todo 

Planejamento de ensino, como processo de tomada de decisoes, se concretiza num piano 

definido de agao que constitui de um roteiro seguro para condu/.ir progrcssivamente os 

alunos os resultados planejados." (1986, p.47). 

De acordo com o autor, o Planejamento se torna um roteiro, na qual vem a ser um 

instrumento de referencia e, que o professor, concretizando suas decisoes, num piano 

bem definido, tera sempre a mao o roteiro seguro das atividades e providencias a tomar 

no seu devido tempo, levando os seus alunos a tomarem decisoes certas. Assim sendo, 

de modo a preparar os alunos para a vida e para o trabalho. A escola deve proporcionar 

um conjunto de praticas planejadas com o proposito de contribuir para que os alunos se 

apropriem, de maneira critica e eonstrutiva, de determinados conteudos sociais e 

culturais, considerados essenciais ao seu desenvolvimento e ao da sociedade. 

Para que o professor possa planejar adequadamente sua tarefa e atender as necessidades 

do aluno, deve ser levado em consideracao o conhecimento da realidade. Este 

conhecimento constitui o prc-requisito do Planejamento. De acordo com PADILHA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A atividade de planejar a atividade educativa nao se restringe a reflexao a 

respeito dos problemas educacionais. Ela implica uma visao e analise 

ampla de mundo e da sociedade. E necessdrio resgatar tambem a dimensao 

pedagogieo do Planejamento como uma atividade que propicia aglutinagao 

em torno da escola, dos diferentes segmentos escolares e extra-escolares, 

superando a pratica taylorista de planejamento segundo a qual que plane/a 

nao executa, quern decide nao faz e quem faz nao decide. (2003. P. 67). 

O autor destaca a dedicacao que ha no Planejamento durante sua construcao 

conseguindo realizar os encaminhamentos discutidos. E necessaria uma explicitacao 

desse Planejamento, ou seja, qual a visao do mundo, os valores e compromissos que 

estamos assumindo hoje. Se o Planejamento nao estiver bem elaborado, pode nao 

encontrar o rumo certo. Planejar da mais experiencia para anted par o que pode 

acontecer. Com base nisso, o professor se prepara para os possiveis caminhos que a 

atividade vai tomar. Nao e desejavel prever cada minuto de aula. Os pianos vao se 

construindo a cada etapa, dependendo do que foi percebido na etapa anterior. As 

reunioes de Planejamento na escola deve se transformar em horarios de estudo. A 

percepgao do trabalho muda muito quando o educador se torna um profissional de 

equipe. 
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Deve-se sempre trabalhar na intengao de verificar quais sao as principals opgoes do 

grupo em relacao a sociedade em que vive, buscando determinar um universo comum 

de valor a partir do qual seja possivel compatibilizar, os sonhos e as expectativas do 

grupo, em relacao a construcao de uma sociedade melhor, de uma escola melhor, de 

seres humanos mais felizes. De acordo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PADILHA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando nos dedicamos a construcao de um novo projeto determinada escola 

(instituigdo), precisamos necessariamente partir do que jd existe, das 

experiencias da comunidade escolar, do conhecimento que elas tern de si 

mesmas e dos resultados dos seus projetos, dos seus subprojetos e 

principalmente das aprendizagem apresentadas por seus alunos e alunas ( 

nlvel do institutos ) . (2003, p. 102). 

O Planejamento e um instrumento de articulacao muito importante entre quantidade e 

qualidade. E o meio para atender as necessidades de todos os que estao na escola e la 

permaneceram durante anos. Isso da ao Planejamento uma dimensao polftica muito 

importante. Quando o professor passa o compromisso de ensinar um grupo de 

estudantes, o educador deve planejar o seu esquema de agao, o trabalho de 

Planejamento, no meu ponto de vista, e tao importante quanta a propria execucao 

pratica do programa, pois e nas provisoes do conteudos a serem estudados que o 

educador se revela, mostrando os alunos que realmente preparou-se para trabalhar na 

docencia. De acordo com VEIGA: 

Na medida em que nos diferentes niveis do sistema de ensino, o processo 

de Planejamento e nos pianos dele resultantes constituiram-se em questao 

bdsica para a escola, foi conferido a ambos o "poder" de solucionar os 

problemas educacionais do pais. Para isso planejaram objetivos, definiram 

estrategias e programaram avaliacoes para, por exemplo, reduzir a evasao e 

a repetencia e qualificar os professores. (1996, p. 177). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A autoria enfatiza que a clareza dos professores sobre a necessidade de mudancas, 

aumenta sua responsabilidade em cuidar de sua formaeao e dentro do processo, 

Planejamentos tern objetivos, estrategias e avali agao para resolver problemas da escola. 

Entretanto, para que isso acontega e preciso planejar uma boa situagao que de certo e 

passe a preocupar-se em solucionar a redugao a evasao escolar e repetencia dos alunos 

sem deixar de lado a qualiiicagao dos professores. 



Sabemos que e somente a partir da realidade do aluno que podemos tomar decisoes, 

entao, nao ha pessoa melhor que o professor para conhecer a realidade de sua sala de 

aula. Concordo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TURRA, quando diz que: "O professor, ao planejar o trabalho, 

deve estar familiarizado com o que poe em pratica, de maneira que possa selecionar o 

que e melhor, adaptando tudo isso as necessidades e interesses de seus alunos." (1986, 

p.20). 

Portanto, o professor deve ter propostas claras sobre o que, quando e como ensinar, 

possibilitando o Planejamento das atividades de ensino para que a aprendizagem dos 

alunos ocorra de maneira adequada e coerente com seus objetivos. E a partir destas 

determinacoes que o professor elabora a programacao diaria de sala de aula e organizam 

situacoes. 

De aprendizagem combinadas com a capacidade dos alunos. Seguindo a mesma linha, 

FERREIRA (1979, P.25), afirma que: "quern planeja e mesmo quem faz", ou seja, o 

Planejamento precisa ser feito por aqueles que efetivamente executarao a agao. Para que 

a escola ande bem, e preciso que haja envolvimento de todos os segmentos, tanto dos 

que compoe a escola, como tambem dos pais de alunos. 

O professor necessario para os dias atuais precisa ter uma formagao tccnica e politica 

que lhe permita perceber que a escola fundamental e media e o unico espaco cultural 

possivel para os filhos das camadas populares. Agora, mais do que nunca, o projeto 

politico-pedagogico da escola tera de pensar e concretizar a qualidade para a 

quantidade. E qualidade do ensino se consegue unica e exclusivamentc com professores 

bem formados. TURRA deixa bem claro que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Planejamento tende a previr as vacilacoes do professor, oferecendo maior 

seguranga na consecugao dos objetivos previstos, bem como na verificagdo 

da qualidade e quantidade do ensino que esta sendo orientado pelo mestre e 

pela escola. (1986, p. 20) 

Recuperar o trabalho docente em sala de aula construindo uma pratica pedagogica 

centrada na participagao do aluno, na analise da realidade vivencial do aluno para poder 

rever os criterios de avaliagao do aluno com valorizagao do seu desempenho no 

processo de assimilagao e apropriagao dos conteudos escolares e culturais. 
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Ao planejarem o processo de ensino, a escola, e os professores devem, pois ter clareza 

de como o efetivo servico a populagao e saber que conteudos respondem saber que 

conteudos respondem as exigencias profissionais, politicos e culturais postas por uma 

sociedade que ainda nao alcancou a democracia plena. 

Para muitos docentes, e o cumprimento de uma exigencia burocratica de diretores e 

supervisores de ensino. Muitos professores reclamam pelo tempo que "perdem", 

elaborando um piano de trabalho e muitas vezes nem chegam a consulta-lo ao longo do 

ano. Um documento preparado com esse espirito com certeza nao tem funcao no 

cotidiano escolar, pois nao atende a uma necessidade de pratica docente. De acordo com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DAMIS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O desafto constituiu em (re) colocar a questao do Planejamento escolar no 

interior da formagao do pedagogo, uma vez que, estando mesmo submetido 

a critica trazida pelas teorias da reprodugao, tambem ja nao era posslvel 

justifica-lo com fundamentos, apenas,no principio da realidade do sistema 

educacional. (1996.p. 172) 

O planejamento deve se uma tarefa permanente desde a formagao inicial do professor, 

quando ele aprende a organizar o proprio trabalho. O docente precisa ver o objetivo 

como um ponto de chegada e trabalhar a questao do conhecimento em funcao dele. Isso 

acontece quando se da um novo significado tanto na formagao inicial quando na 

formagao em servigo. O educador deixa de ser um mero executor e transforma-se em 

alguem capaz de dar sentido o seu trabalho. 

O mais importante e que o professor precisa despertar para a importancia de reivindicar 

o direito de melhor, de ter um contrato do trabalho que garanta tanto o seu momenta de 

docencia quanta o periodo de planejamento e avali agao. Segundo DAMIS: 

O planejamento escolar tornou-se, assim, a expressao das condigoes, das 

necessidades e dos interesses predominates na sociedade atraves da forma 

de organizar o processo educativo, de definir os objetivos, as estrategias e a 

avaliagao. (1996, p. 173) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A autora destaca que, primeiro o professor, no inicio do semestre precisa planejar 

cuidadosamente o andamento dos encontros, por qualquer razao, a referenda curricular, 

a aprendizagem se faz melhor pelo conhecimento a medida que se elegem temas e se da 

conta deles da maneira mais intensa possivel, implicando lcitura assidua, busca de 
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dados, e construcao teorica seguida de apresentacao. Tais atividades precisam estar 

planejadas nos minimos detalhes, para evitar perda de tempo, organizando os 

conteudos, elaborando estrategias de avaliar, para nao se tornar monotono o processo 

avaliativo. Segundo LIBANEO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O planejamento escolar e uma tarefa docente que inclui tanto a previsao das 

atividades diddticas em termos da sua organizagao e coordenagao em face 

dos objetivos propostos, quanta a sua revisao e adequagdo no decorrer do 

processo de ensino. O planejamento e um momenta de pesquisar a reflexao 

intimamente ligada a avaliagao. (1994, p.221) 

O autor destaca que o aluno so tem a ganhar,quando o professor procura enriquecer seus 

conhecimentos tendo em vista que a educacao escolar e compreendida como o conjunto 

de atividades planejadas com a finalidade de ajudar os alunos a adquirirem conteudos 

considerados em nossa cultura, essenciais para o crescimento pessoal e atuacao 

responsavel na sociedade e que dificilmente seriam alcancados sem ajuda especifica dos 

grupos coletivos da acao docente, pois so assim, eles tem a competencia de repassar 

todos os seus conhecimentos para seus alunos de acordo com a sua competencia 

LIBANEO coloca que: 

Nao adianta fazer previsoes para dar possibilidades humanas e materials 

da escola, fora das possibilidades dos alunos. Por outro I ado, e somente 

tendo conhecimento das limitagoes da realidade que podemos tomar 

decisoes para a superagao das condigdes existentes. Quando falamos em 

realidade, devemos entender que a nossa agao, e a nossa vontade, sao 

tambern componentes dela (1994, P. 224). 

Segundo o autor, e somente a partir da realidade do aluno que podemos tomar decisoes, 

entao, nao ha pessoa melhor do que o proprio professor para conhecer a realidade de sua 

sala de aula. Portanto, o professor deve ter propostas claras sobre o que.quando e como 

ensinar,possibilitando o Planejamento das atividades de ensino para aprendizagem de 

maneira adequada e coerente com seus objetivos. E a partir destas determinacoes que o 

professor elabora a programacao diaria de sal de aula e organizar situacoes de 

aprendizagem combinados com as capacidades dos alunos. 

Portanto, o desafio proposto a escola e redefinir o processo da pratica de Planejamento, 

onde a mola mestra deve ser a reflexao constante da propria pratica pedagogica. Alem 

disso, a comunidade escolar envolvida no processo seja capaz de refletir, desenvolvendo 



suas acoes em conjunto no sentido de efetivar realmente um processo de ensino-

aprendizagem de qualidade, promovendo o crescimento humanas razao maior da 

educagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2-Projeto Politico-Pedagogico: Um elemento do Planejamento Participativo 

Todos nos temos que tomar decisao sobre nossas vidas, mesmo sabendo que com tais 

decisoes corremos o risco de cometer erros. Vale salientar, que ninguem e autonomo 

primeiro para depois decidir, e e atraves de um erro que construimos com autonomia 

nosso projeto de vida. De acordo com as palavras de FREIRE (1996, p. 16), diz que: "O 

erro na verdade nao c ter certo ponto de vista, mas absolutiza-lo e desconhccer, mesmo 

do acerto de seu ponto de vista e possfvel que a razao etica nem sempre esteja com ele", 

Sabemos que planejar nao e uma tarefa facil, possui varias dificuldades, visando o 

Projeto Politico-Pedagogico da escola nao e diferente, e a capacidade de tomar decisoes 

deve ser coletiva. Se todos participant da tomada de decisoes, trabalha-se com regras 

claras de como participar, desde a concepgao do ate a avaliagao e o replanejamento. A 

participagao dos pais e dos alunos e essencial para se programar as atividades, eventos 

intra e extra-escolares e no estudo da realidade. Cada cargo dirigente da unidade escolar 

tem seu papel e funcao desde ao diretor ao professor estao ligados a definicao desse 

projeto. 

O Projeto Politico-Pedagogico de uma escola e o instrumento teorico-metodologico, 

definidor das relacoes da escola com a comunidade a quem vai atender. E nele que se 

estabelece a ponte entre a politica educacional do municipio e a populacao, por meio da 

definigao dos princfpios, dos objetivos educacionais, do metodo de agao e das praticas 

que serao adotadas para favorecer o processo de desenvolvimento e de aprendizagem 

das criangas e dos adolescentes da comunidade. 

Seu desenvolvimento requer reflexao, organizagao de agoes e a participagao de todos 

como professor, iuncionarios, pais e alunos, num processo coletivo de construgao. Sua 

sistematizagao nunca e definida, o que exige um Planejamento Participativo, que se 

aperfeigoa constantemente durante a caminhada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D£ CAiviPiNAGR/ * .M DE 5 l 

CENTRO DE FORMAGAO OE PROFESSORS 
BIBLIOTECA SETORIAL 



Nesta fase, mais importante que descrever a pratica, e refletir sobre sua sistematica e 

conseqtiencia, a luz dos principios e objetivos adotados para a escola. Isto feito, o 

proximo passo da elaboragao do Projeto Politico-Pedagogico e identificar o que deve 

ser feito para se ajustar o fazer da escola, de forma que os objetivos para ela postos 

possam ser aleaneados: como caminhar nessa diregao. 

Quando nos referimos a construgao do Projeto Politico-Pedagogico, estamos, falando de 

relagoes pedagogicas na sala de aula e de relagoes complexas na escola. Enquanto mais 

dialogico for o processo de ensino e aprendizagem, maiores serao as nossas condigoes 

de enfrentar os desafios dessa complexidade. 

A preocupagao maior na escola ao elaborar o P.P.P., sera o melhor atendimento ao 

aluno, logo apos a melhoria da organizagao administrativa, pedagogica e financeira da 

escola, sua estrutura formal e o estabelecimento de novas relagoes pessoais, inter-

pessoais e institucionais. De acordo com estas condigoes, a escola prioriza, partindo da 

elaboragao em termos de medio e longo prazo para a possivel implantagao do referido 

projeto. SegundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FREIRE (1996, p.l 19), diz que: "E decidindo que se aprende a 

decidir". 

Nesse sentido, e importante que nesse processo de Planejamento, possibilite o debate, 

para que haja a superagao das contradigoes, dos equivocos, e que as equipes de 

trabalhos consigam realizar sintese objetivas com resultados do que foi discutido. E 

necessaria uma explicagao do marco referential do projeto, ou seja, qual a visao de 

mundo, os valores e compromissos que a escola esta assumindo hoje e o rumo que 

deseja tomar daqui para frente. Se o projeto nao estiver bem planejado, pode nao tomar 

um rumo certo. Deve-se sempre trabalhar na intengao de verificar quais sao as 

principals opgoes do grupo em relagao a sociedade em que vive buscando determinar 

um universo comum de valores a partir do qual seja possivel compatibilizar, os sonhos, 

as esperangas e as expectativas do grupo, seus desejos e possibilidades em relagao a 

construgao de uma sociedade melhor, de uma escola melhor, de seres humanos mais 

felizes, etc. 

E necessario fazer coletivamente uma troca de experiencia por todo grupo, fortalecendo 

assim, a possibilidade da afetivagao das proximas etapas do Projeto Politico-Pedagogico 
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da escola. Convem alcrtar para o fato de que essa tomada de consciencia dos principios 

norteadores nao pode ter o sentido espontaneista de se cruzar os bragos diante da 

organizagao da escola, podendo inibir a participagao de educadores, funcionarios e 

alunos no processo de gestae 

Concebido desse modo, o Projeto Politico-Pedagogico concretiza a necessidade de 

conhecer amplamente a realidade existente atraves do diagnostico e da analise, e de 

estabelecer objetivos comuns, caminhos e etapas para sua operacionalizagao, de divisao 

de tarefas entre os envolvidos e de avaliagao continua do processo e dos resultados 

alcangados. Logo, concordamos com a definigao apresentada porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VASCONCELOS : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Projeto Politico-Pedagogico pode ser a sistematizacao de um trabalho 

participativo (coletivo e cooperativo) que define o tipo de agao educativa que 

a instituigao desenvolverd sem torna-se defmitivo, pois as agoes dos sujeitos 

far do imergir necessidades e novas exigencias que deverao ser consider adas. 

E elemento teorico-metodologico capaz de transformar a instituigao e os 

proftssionais nela atuantes. (1995, p. 112) 

O Projeto Pedagogieo tem por finalidade orientar a agao do grupo de profissionais do 

ensino de uma Instituigao Escolar, permitir a critica da realidade atual e fornecer o 

referencial para avaliar o processo de execugao do trabalho transformador nele 

proposto. Assim, e o referencial teorico - pratico para o que cada professor propora em 

seu ensino, nao mais reduzido o Planejamento semestral ou anual ao preenchimento de 

formulario e os pianos de aulas em texto sem finalidade e sentido para a pratica 

educativa do docente. 

Tendo em vista o perfil de aluno que se pretende formar, o projeto pedagogieo e uma 

agao em processo, que nao esta pronta e acabada, mas precisa considerar as 

interferencias, contradigoes, ajustes e complementagoes necessarias. VASCONCELOS 

aponta algumas possiveis finalidades para o projeto tais como: 

Aglutinar pessoas em torno de uma causa comum; ser um canal de 

participagao efetiva; dar um referencial de conjunto para a caminhada; 

ajudar a conquistar e consolidar a autonomia da escola; ser um instrumento 

de transformagao da realidade; colaborar na formagao dos participantes. 

(1995, p. 115) 

O Projeto Politico Pedagogieo podera ser o recur so metodologico capaz de efetivar o 

resgate do controle do processo do trabalho pedagogieo pelos profissionais por ele zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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responsaveis. Tambem, havera a necessidade de encontrar solugoes para as dificuidades 

que poderao surgir ao efetivarem propostas de trabalho pedagogieo que enfatizam a 

organizagao autonoma e cooperativa por parte dos sujeitos envoi vidos, a exemplo do 

que a literatura atual tem enfatizado ao tratar da construgao do projeto pedagogieo no 

ambito educacional. 

Sera preciso pensar, portanto, num Projeto Politico-Pedagogico coletivo que leve em 

conta o processo de apropriagao do conhecimento sistematizado, utilizando-se de 

metodos pedagogicos vivos a partir da realidade do aluno, fazendo da pratica social o 

ponto de partida e chegada do processo educativo formador. A ideia de Projeto Politico-

Pedagogico como construgao coletiva, que balizaria a identidade de cada curso ou 

escola, parece-me uma empreitada necessaria, mas dificil e problematica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3-Plano de Desenvolvimento da Escola (P.D.E.) 

O P.D. E - Piano de Desenvolvimento da Escola a ser elaborado passa a ser o primeiro 

passo que sinaliza que a escola deixou de ser burocratica meramente cumpridora de 

normas. Sinaliza, tambem, que ela busca uma nova identidade, um novo dinamismo, um 

novo compromisso, que esta proximo e a servigo dos alunos, dos pais e da comunidade, 

que esta disposta a prestar contas de sua atuagao. 

O Piano passa a representar para a escola um momento de analise de seu desempenho, 

ou seja, de seus processos, de seus resultados de suas relagoes internas e externas, de 

seus valores, de suas condigoes de funcionamento. A partir dessa analise ela se projeta, 

define aonde quer chegar que estrategias adotarem para alcangar seus objetivos, que 

processos desenvolverem quern estara envolvido em cada etapa, qual o perfil da saida 

de seus alunos. 

O Piano de Desenvolvimento da Escola e um processo gerencial de Planejamento 

estrategico que a escola desenvolve para a melhoria da qualidade do ensino, elaborado 

de modo participativo com a comunidade escolar que sao: a equipe escolar e pais de 

alunos. 
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Esse piano define o que e a escola, pretende fazer, aonde pretende chegar, de que 

maneira e com quais recursos. E um processo coordenado pela lideranca da escola para 

o alcance de uma situacao desejada, de uma maneira mais eficiente e eficaz, como a 

melhor concentracao de esforeos e de recursos. O PDE busca transformar a visao da 

escola em realidade. 
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Capitulo III 

3- Procedimentos Metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O referido trabalho teve como objetivo primordial analisar e investigar os motivos que 

contribuem para os professores nao gostarem de planejar suas atividades no ambiente 

escolar do E.M.E.I.E. F Jose Leite Rolim na cidade de Cajazeiras - PB. Dessa forma, 

buscou-se alcancar os resultados almejados na execucao da pesquisa Planejamento 

escolar e sua relagao com aprendizagem dos alunos. A proposta intitulada busca 

compreender como ocorre o Planejamento a partir das experiencias vivenciadas pelos 

professores, da referida escola. 

E uma pesquisa de carater exploratorio com o intuito de esclarecer algumas inform acoes 

com relagao ao Planejamento, levando em consideragao, as fontes da informagao de 

campo, numa aproximagao qualitativa e quantitativa buscando resultados positivos nas 

atividades. 

A investigagao realizara a partir dos relates emitidos pelos professores investigados, 

visando aprofundar o grau de conhecimento que estas detcm acerca do tema proposto. A 

analise dos dados tem por investigagao os seguintes aspectos: Qual a importancia do 

Planejamento para os professores? Quais as contribuigoes do Planejamento na 

escola?Quais as principals dificuldades enfrentadas pelos professores de Planejar as 

atividades? Se os professores recebem alguma ajuda da coordenagao para elaborar o 

Planejamento; Como o professor passa a compreender o Planejamento; Como pode 

situar aluno e professor na construgao do Planejamento e a disponibilidade dos 

materials para a realizagao do Planejamento. Todas essas informagoes nos deram 

suporte e embasamento para seguir com este estudo, pois com todas essas questoes pude 

obter fundamentos para a compreensao da minha pesquisa. 

Utilizamos o questionario como instrumento de coleta de dados. O mesmo contem dez 

questoes, sendo que sete foram objetivas e tres subjetivas, os quais foram respondidos 

pelos professores. Nesse metodo o professor alem de ser objetivo em suas respostas teve 

a oportunidade de discorrer abertamente sobre as dificuldades os quais enfrentam sobre 

o Planejamento, assim como suas experiencias vivenciadas em sala de aula. Conforme 



GONCALVESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A compreensao mais corrente entre os pesquisadores e a de 

que, na investigagao cientifica, deve-se percorrer um caminho que exija um espago na 

descoberta da "coisa em si", que e desconhecido. (2001, p.47). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escola tem como dependencia: cinco salas de aula, uma cantina, um deposito, uma 

diretoria, uma sala de leitura, um banheiro para os funcionarios, bateria de banheiros 

(masculino e feminino com quatro vasos sanitarios em cada). A escola atende os dois 

tamos assim divididos: Educacao Infantil, 1° a 4° serie do Ensino Fundamental (manha 

e tarde). A escola atende a 196 alunos e dispoe de um quadro docente de dez 

professores efetivos, equipes de servicos administrativos e composto de uma diretora, 

uma vice-diretora, uma coordenadora, tres agentes administrativos, tres auxiliares de 

servigos e um vigilante. 

Dessa forma, o Planejamento Participativo e um meio para ser utilizado pela 

comunidade escolar no sentido de aperfeicoar o processo ensino-aprendizagem. E a 

escola de modo geral, deve estar preocupada com a formagao cidada, buscando 

alternativas para tornar o educando um ser consciente e critico. 

3.1 - Diagnostico da Escola 

O presente relatorio tem como objetivo descrever o diagnostico da Escola Municipal de 

Educagao Infantil e Ensino Fundamental Jose Leite Rolim. Essa instituigao ilea 

localizada na Rua Antonio Fcrnandcs da Silva n°. 225, Bairro Vila Nova, cidade de 

Cajazeiras, com trabalhos por turnos: Matutino, Vespertino. 

Teve como finalidade a realizagao de alguns principios na coleta de informagoes uteis, 

para obtengao de analise e interpretagao dos dados com base nos requisites da 

instituigao para ter uma visao de conjunto das necessidades e problemas da escola, e 

assim, poder verificar o seu funcionamento, levando em consideragao as caracteristicas 

gerais, a estrutura pedagogica, fisica e material, administrativa e de apoio, organizagao e 

funcionamento da escola, o processo e gestao, a relagao que se tem da escola com o 

sistema de apoio e os meios de avaliagao, como a escola avalia o desempenho de seus 

alunos. 
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A escola funciona com 03(tres) turmas de Educacao Infantil, 07 (sete) turmas do 

primeiro segmento do Ensino Fundamental. 

Para atender esta demanda, a escola conta com o quantitativo de 10 professores efetivos, 

que apresentam o seguinte perfil de formagao: 

01 (um) - curso de Licenciatura e Graduacao Plena; 

09 (Nove) Pos-graduados em Nivel de Especializagao. 

Diante do exposto, percebemos que a formagao do corpo docente e de boa qualidade, e 

no que se refere ao compromisso, responsabilidade, assiduidade e competencia, a 

diregao da escola nao tem cnfrcntado muitas dificuldades com excegao de uma minoria 

que em determinados momentos deixa a desejar no desempenho de suas atividades, 

porcm isto nao se constitui uma pratica permanente. 

A escola funcionou com uma matricula em torno de 369 alunos, distribuidos da seguinte 

forma: 

69 alunos de Educagao infantil; 

175 alunos das series iniciais do Ensino Fundamental. 

Apresentando uma faixa etaria entre 4 e 5 anos na Educagao Infantil.entre 6 e 14 anos 

series iniciais do Ensino Fundamental.Observa-se um numcro pequeno de alunos com 

defasagem idade/serie em virtude da desistcncia e reprovagao, o que em outros anos ja 

foi bem mais acentuado. 

O corpo docente desta escola e proveniente de um bairro carente, com baixo poder 

aquisitivo, onde a grande maioria dos pais trabalha no mercado informal e muitos outros 

estao completamente desempregados, vivendo dos minimos recursos dos programas do 

Governo federal como: 

• Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE; 

•Programa Nacional de Livro Didatico-PNLD; 

•Programa de alimentagao Escolar-PAE; 

•Programa de Hrradicagao do Trabalho Infantil-PETI; 
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•Programa de reabilitacao visual e auditiva; 

•Bolsa Escola; 

•Bolsa Alimentacao; 

•Bolsa Renda; 

•Fome Zero. 

Orgaos de Apoio: 

*Ministerio da Educagao e Cultura-MEC; 

*Prefeitura Municipal de Cajazeiras; 

*Secretaria de Educagao Cultura e Esporte-SECE; 

*Conselho Municipal de Educagao-CME; 

*Conselho Tutelar; 

*Instituig6es de Ensino de Cajazeiras; 

*Patrulha Escola Policia Militar; 

Entidade Mantedora; 

*Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte. 

Destaca-se ainda, que o alunado, apresenta um alto indice de violencia, dificultando 

assim a socializagao e entrosamento que em alguns casos chega a prejudicar o 

desempenho da aprendizagem, onde muitos sao filhos de maes solteiras ou sao cuidados 

por avos, tias ou madrinhas, o que talvez ja possa se constituir em sua causa de revolta e 

rejeigao. 

Diante dos problemas colocados, podem ser destacados alguns como por parte da 

Gestao colocando que ha a falta de comunicagao e repasse de informagoes, falta de 

respeitar a decisao da maioria em alguns momentos e ausencia do trabalho coletivo em 

outros e preocupagao com a aprendizagem dos alunos, ja os funcionarios dizem que 

faltam melhorar o relacionamento por parte de alguns e que ha pouca participagao de 

alguns, nos eventos realizados pela escola. 

Professores questionam que ha falta de atendimento individual aos alunos que tem 

dificuldade de aprendizagem, necessidade de realizar mais atividades de leitura e 

escrita, falta de organizagao na distribuigao de tarefas, ausencia dos funcionarios nos 



eventos realizados pela escola e o nao cumprimento de suas atividades e horario de 

trabalho, por parte de alguns. 

Ja os alunos mostram a falta de compromisso com estudos, a frequencia irregular, a falta 

de atengao durante as aulas, resistencia ao cumprimento das tarefas de classe e de casa e 

muita indisciplina e agressividade, da maioria, uso de palavroes e apelidos. 

De acordo com as familias mostra a ausencia dos pais na escola, a falta de atengao com 

o cumprimento das tarefas de falta de compromisso com a frequencia dos filhos 

a escola, principalmente da educagao infantil e a pouca preocupacao com a 

aprendizagem dos filhos. 

Diante do exposto, objetiva-se contribuir na formagao dessas criangas e adolescentes 

numa perspectiva de favorecer o cultivo dos valores eticos e morals que possam formar 

homens e mulheres criticos, criativos e conscientes do seu papel enquanto agente de 

transformagao social. 

O papel da escola e transmitir conteudos que estejam interligados com a vivencia do 

aluno e que esses conteudos proporcionem ao educando uma reflexao sobre as 

ideologias dominantes, conhecendo a importancia de sua participagao na sociedade, dos 

seus direitos e deveres a cumprir em prol de uma vida mais digna. 

Com relagao a interpretagao/inclusao de alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, nas escolas regulares implica na modernizagao e na 

reestruturagao das condigoes atuais do ensino e provoca a comunidade escolar no 

sentido de enriquecer e atualizar suas praticas pedagogicas e organizacionais para se 

adequarem as exigencias de uma sociedade aberta a diversidade que rejeita barreiras e 

preconceito de toda ordem, dentro e fora das salas de aula. A composigao basica dessa 

equipe deve ser psicologo, um pedagogo e um assistente social, realizando as seguintes 

tarefas como avaliagao diagnostica, apoio aos professores, trabalhos com os pais de 

alunos, atendimento pedagogieo e complementar ao portador de necessidades especiais. 

Por ser uma escola de Educagao Infantil e Ensino Fundamental, nao existe gremio 

estudantil, times de futebol e formagao de coral. Nas instalagoes se destaca os aspectos 



ffsicos e os recursos materials e dentro da Estrutura Administrativa e de apoio se 

encontra o quadro dos funcionarios tecnico-administrativo, tempo de escola e formagao 

detalhada. 

O planejamento acontece na escola mensalmente junto com os professores, 

coordenadores e gestor e as reunioes pedagogicas acontecem semanalmente na 

Biblioteca Municipal Castro Pinto com coordcnadora, professores de escolas e creches. 

A escola trabalhou com diferentes atividades pedagogicas ao longo do ano letivo de 

forma a ampliar a aquisicao do processo de leitura e escrita como instrumento da 

cidadania ativa. 

Assim sendo optou-se por trabalhar com a pedagogia de projetos, onde, como se trata de 

um aprendizado teve por mediante a elaboragao de esboco de projetos que se tornou 

permanente, sistematizando normas, objetivos, processos metodologicos e avaliacao de 

cada tematica trabalhada. E tambem conta com parceria de algumas instituigoes como a 

Faculdade Sao Francisco, FAFIC,Colegio Nossa Senhora de Lourdes e UFCG. 

A escola e muito ligada a comunidade, mas sao poucos, os pais que participant 

juntamente com a escola atraves de reunioes de pais, por meio de conselho quando e 

convocada, comemoragao de dia dos pais e quando a sua presenga e solicitada nao 

comparecem. 

A escola promove a semana de agoes de cidadania junto a comunidade em que esta 

localizada com as seguintes agoes: 

—>Corte de cabelo dos alunos e pessoas da comunidade 

—>Aplicagao de fluor 

—•Palestra para os pais dos alunos com medico renomado 

A instituigao conta com a participagao do porteiro que trabalha no periodo da tarde, 

tambem conta com ajuda das pessoas tecnico-administrativo que organiza a escola, faz 

merenda e distribui para os alunos. 
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As atuais condigoes da escola com relagao as instalagoes fisicas, equipamentos, 

materials didaticos, primeiros socorros e transporte escolar, primeiros socorros e 

transporte escolar, pois o mesmo e exigido junto com a documentagao para a solicitagao 

de reconhecimento e de funcionamento da nossa escola, conforme estabelece a 

Resolugao do n°. 016/2001 de conselho municipal de Educagao. 

Para se falar em avaliagao escolar, e preciso refletir sobre a escola, suas condig5es de 

produgao, as relagoes socials que permeiam sua estrutura, a relagao que mantem com o 

reconhecimento, seu papel na sociedade hoje. E facil observar que praticam 

exames/provas e nao avaliagao de aprendizagem, pois os exames escolares tem por 

objetivo julgar, classificar e consequentemente, aprovar ou reprovar, alem de serem 

seletivos, na medida em que excluem os que "nao sabem", sao pontuais, pois nao 

importa se o educando sabia antes da prova e por fim sao estatieos enquanto classificam 

o estudante num determinado nivel de aprendizagem considerando como definitivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 - Analise dos questionarios: Narrativa dos professores das series iniciais sobre o 

Planejamento 

Relatarei aqui a proposta da pesquisa, tendo como intuito analisar a concepgao dos 

professores do Ensino Fundamental no (Ensino Infantil, 2°, 3° e 4° serie) acerca da 

tematica Planejamento. 

Para dar initio a esta atividade de investigagao, utilizou-se como tecnica de coleta de 

dados o questionario, contendo dez questoes, sendo que tres questoes sao fechadas e 

sete questoes abertas, nessas questoes abertas, as professoras tiveram oportunidade de 

discorrer sobre suas opinioes, ideias e qucstionamentos com relagao ao tema, tendo 

como objetivo primordial, o desafio de aceitar esse novo caminho. 

Para melhor compreender os dados apresentados nesse contetido, buscou-se 

fundamentagao teorica em pesquisas bibliograficas, nos conhecimentos advindos de 

outras leituras, bem como a analise de conteudo. 

Partindo desses questionamentos que se buscou investigar quais as contribuigoes do 

Planejamento realizado na escola, as dificuldades enfrentadas pelos professores, a 



compreensao dos mesmos diante do Planejamento, a importancia de se planejar 

semanalmente os conteudos, como se situarao o professor e o aluno na construgao do 

Planejamento escolar, na elaboragao do Planejamento os professores recebem alguma 

ajuda do coordenador pedagogieo, se o material didatico e disponivel na realizagao do 

Planejamento e quern participa das decisoes do Planejamento da escola, dentre outros 

aspectos. 

Dessa forma, este estudo foi realizado com quatro (4) professores do Ensino 

Fundamental da cidade de Cajazeiras/PB, pcrtencente a Escola M.E.I.E.F Jose Leite 

Rolim, propoe-se, com isto, ter uma visao mais apurada das questoes que envolvem a 

abordagem desta tematica na escola. 

Ao analisar os questionarios respondidos pelas professoras, a pergunta formulada a elas 

refere-se as contribuigoes do Planejamento realizado na escola. A professora K 

respondeu que "a contribuigao enriquece na minha pratica pedagogica e isto melhora os 

meus conhecimentos", segundo a professora X, disse que "O Planejamento ajuda-nos no 

dia-a-dia, nas realizagoes das aulas e no desenvolvimento dos alunos", a professora Y 

falou "A contribuigao direciona, poe em pratica as atividades do piano politico 

pedagogieo e encontra junto ao professor metodologias para melhor aprendizagem" e a 

professora W argumentou que "a contribuigao possibilita a elaboragao de mecanismos 

visando as pretensoes a que se referem os objetivos tragados para a construgao do 

conhecimento." 

Nesta perspectiva, as professoras parecem compreender que o Planejamento se pauta no 

coletivo, com a finalidade de obter resultados que atendam as necessidades da escola. 

Elas compreendem, portanto, o vinculo existente entre Planejamento e processo ensino-

aprendizagem. 

No entanto, posteriormente perguntamos aos professores sobre as dificuldades 

enfrentadas na hora de planejar as atividades e a professora K relatou que "alguns pais 

nao contribui na aprendizagem dos alunos", a professora X disse que "uma das maiores 

diflculdade e o tempo", a professora Y disse que "a dificuldade e encontrar 

metodologias que envolvam e motivem os alunos e no initio do ano, precisamos 

identificar o que cada um ja sabe para que possamos planejar mais objetivamente nossas 



atividades", a professora W "O tempo dedieado ao Planejamento, situagoes de 

aprendizagem para a sala de aula e bastante resumido". 

Dessa forma, percebemos que as professoras adotam uma concepcao abrangente no que 

se refere a contribuigao dos pais a escola para a aprendizagem dos alunos, percebe-se 

tambem nas respostas a colocagao sobre a dedicagao e o tempo dispomvel para 

acompanhar os alunos. 

Indagou-se ainda sobre o que as professoras entendem sobre a compreensao da 

atividade dentro do Planejamento, pude obter a resposta da professora K, na qual ela "ve 

que ao planejar tudo fica mais claro e facilita o meu dia-a-dia como professora", ja para 

a professora X "Essential e de fundamental importancia para enfrentarmos as 

dificuldades relacionadas ao ensinar-aprender"; a professora Y escreveu que e 

"Essential ninguem faz algo na vida para dar certo ou atingir metas sem antes planejar 

principalmente as aulas"; para a professora W "como sendo a sistematizacao das 

atividades, em funcao dos objetivos previstos. Como temos muitas criangas dividimos o 

grupo para conseguirmos observar todos. Anotarmos as criangas que observamos a cada 

dia para acompanhar todo o grupo. Essas observagoes sao fundamentals para 

planejarmos as atividades, pensarmos nos desafios e organizamos os agrupamentos". 

Mesmo para um professor experiente, e impossivel entrar em classe sem antes planejar a 

aula. E por isso que os profissionais que entendem bastante de didatica insistem na ideia 

de Planejamento como algo que requer horario, discussao, esquematizagao e certa 

formalidade. Agindo assim, tem-se uma garantia de que as aulas vao ganhar qualidade e 

efieiencia. 

Sobre a importancia de se planejar semanalmente os conteudos, a justificativa da 

professora K foi a seguinte: "Ha um controle nos conteudos e seguranga na sua pratica 

pedagogica", a professora X falou que " Nos norteia e direciona para onde os alunos 

precisam de apoio e nos apontam as dificuldades que precisam ser sanadas", a 

professora Y respondeu da seguinte forma: "a flexibilidade e o pressuposto para o 

Planejamento semanal ou quinzenal pois limitagoes dos alunos tem que ser levado em 

conta" ,a professora W disse: "O planejamento semanal atende melhor as necessidades 

da turma,sendo implementado com maior facilidade".0 depoimento evidencia que as 



professoras eonsideram o Planejamento de fundamental importancia, pois, sem 

planejamento nada pode ser feito, ele permite obter um melhor rendimento no processo 

ensino-aprendizagem. 

Indagou-se sobre o que os docentes sabem a respeito de como se situarao o professor e 

o aluno na construgao do Planejamento escolar, a resposta obtida foi da seguinte forma: 

"Muito significativa a construgao entre professor e aluno, so ha um enriquecimento 

maior" professora K; ja para a professora Y, "situarao no contexto em que vivenciam o 

P.P.P e justamente para esse proposito: Familia, escola, comunidade, etc." Ja a 

professora W em sua resposta rapida disse: "como aprendiz.es reciprocos", a professora 

X nao respondeu. E nesse sentido quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LATA1LLE afirma: 

Ao professor cabe organizar a situacao de aprendizagem de forma a oferecer 

informacao adequada. Sua funcao e observar a agao das eriancas, acolher ou 

problematizar suas produeoes, intervindo sempre que aehar que pode fazer a 

reflexao dos alunos sobre a escrita avanear. O professor funciona entao como 

uma especie de diretor de cena ou de contra-regra e cabe a ele montar o 

andaime para apoiar a construcao do aprendiz (1999, p.25) 

Quanto a indagagao sobre a construgao do planejamento se a realidade da escola e dos 

alunos sao levados em consideragao, segundo as quatro professoras responderam que 

sim. Diante da justificativa, a professora X relatou que: "sempre buscamos diagnosticar 

e conversar para saber se os alunos avangaram em determinadas dificuldades", para a 

professora W: "Nao querendo ser redundante, mas ao mesmo tempo sendo, o P.P.P ou o 

discernimento do professor e coordenador leva a crer que e de suma importancia". O 

pensamento da professora W vai de acordo com o de FUSARI que coloca: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para que uma escola se tome um processo de construgao e necessdrio que se 

contre com a participagao consciente e responsdvel de todos os atores que 

permeia o cendrio educacional, como os gestores, professores 

coordenadores, familiares e membros da comunidade na qual cada aluno 

vive. (1984, p. 33) 

De acordo com a seguinte pergunta: O planejamento escolar e importante para a 

contribuigao da aprendizagem? As quatro professoras concordaram com a pergunta. 

Diante disso a professora Y esta de acordo em que: "Nao existe ensino-aprendizagem 

sem Planejamento". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iJtJt 
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No entanto, perguntamos as professoras se na elaboragao do Planejamento de ensino os 

professores recebem alguma ajuda do coordenador Pedagogieo da escola, na qual, a 

resposta foi unanime, todas obtiveram as mesmas respostas, que sempre ha ajuda do 

coordenador pedagogieo da escola. 

Com relagao ao material didatico, mas uma vez as respostas foram iguais, as professoras 

concordaram que e satisfatorio para a realizagao do Planejamento. 

Consideramos importante averiguar sobre o processo de decisao da escola para, dessa 

forma, percebemos se a escola desenvolvia uma pratica de Planejamento Participativo. 

Quando indagadas sobre quern participa das decisoes da escola, as quatro professoras 

responderam que: "professores, diretores, tecnicos administrativos e toda equipe 

pedagogica". 

As respostas evidenciam-se que possivelmente nao ha integragao da comunidade nas 

decisoes da escola, dando a entender, que a pratica de Planejamento nao acontece na 

interagao dos pais, comunidades e alunos. 

Diante do estudo feito relacionando a maioria das respostas e depoimentos das docentes 

da Escola Jose Leite Rolim, entendemos que o Planejamento ali acontece de forma 

assistematica. Percebe-se tambem nas respostas o indice de insatisfagao por parte das 

docentes no que se refere a falta de um Planejamento coletivo e participativo. 

Dessa forma, percebemos que a escola precisa tentar trabalhar uma nova forma de 

Planejamento abrangendo a participagao da comunidade escolar, haja visto o interesse 

evidenciado das professoras em trabalhar nessa perspectiva. 

Portanto e necessario que os educadores sejam eticos, criticos e participativo para 

trabalhar com Planejamento, sendo um profissional. seguro e capaz de transformar esse 

quadro desgastado e repetitive zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 - O trajeto do bom desempenho em sala: Contato maior com a realidade 
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Apresentamos aqui ncste capitulo, um registro do estagio da Escola Municipal de 

Ensino Integrado e Ensino Fundamental Jose Leite Rolim. Nessa trajetoria academica, 

ficamos felizes por conseguirmos como estagiaria do curso de Pedagogia contribuir, 

desenvolvendo meios como forma de reforgar a aprendizagem. 

O estagio foi realizado numa sala de 25 alunos, com a faixa etaria de 5 a 7 anos de 

idade.Diante da heterogeneidade, tive de pensar em como agrupar esses alunos, 

principalmente, no trabalho inicial, quando muitos nao conseguiam lidar com o trabalho 

em grupos e duplas.Tinha como desafio garantir procedimentos didaticos em que fosse 

possivel a circulacao de informac5es e a ajuda no grupo, socializar as respostas e ajuda-

los a pensar. As atividades estavam voltadas ao tema Planejamento onde os proprios 

alunos colocavam suas ideias e sugestoes para serem trabalhados durante o estagio. 

No primeiro dia de aula do estagio, iniciamos nossas atividades com a apresentacao do 

texto: Sabe de quern era aquele rabinho? Houve varios questionamentos onde os alunos 

comentavam sobre de quem era o rabinho, a aluna "A" antes de ouvir a estoria disse 

que, o rabinho era do rato. O texto foi explorado com a lcitura, prendendo a atengao dos 

alunos, chegando ao final da leitura, a aluna "A" exclamou: 

- Eu nao disse que era o ratinho! 

Seguindo o roteiro, houve a exploracao dos sinais de pontuacao como a virgula, ponto 

final, ponto de cxclamagao e ponto de interrogagao, em seguida foi feito a leitura das 

frases escritas pela estagiaria. 

No segundo momento, cada aluno recebeu uma folha de jornal para a realizacao da 

tarefa de utilidades dos numeros, onde foi realizada a tarefa de recorte e colagem das 

figuras que indicavam situagoes em que os numeros sao utilizados. O as alunos "E" e 

"F" disseram que "Tem numeros no dinheiro, no orelhao, nas placas de carro e moto". 

Por fim, a aula foi encerrada com a confecgao do mural usando as figuras que 

mostravam os numeros. Como os alunos ja trabalharam com portadores de textos, nao 

houve dificuldades, pelo contrario, enriqueceu ainda mais a aprendizagem dos alunos. 
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No segundo dia, a aula inieiou-se com a rev i sao do texto da aula anterior Sabe de quern 

era aquele rabinho? A exploraeao foi feita por meio da leitura coletiva, com a revisao 

dos sinais de pontuacao na qual foi exposto no cartaz para melhor visualizar, em 

seguida, os alunos fizeram a copia no caderno. 

No segundo momento, foi trabalhado o bingo de palavras retirados do texto estudado 

para alunos com nivel de hipotese de escrita silabico-alfabetica, pois, esses alunos ja 

tem a capacidade de leitura podendo acompanhar o bingo cantado pela professora e 

marcando a palavra certa. Ao mesmo tempo alternando, outro bingo foi feito, e o bingo 

das letras, esta atividade foi realizada para aqueles alunos que se encontravam na 

hipotese de escrita pre-silabica e silabica, esses alunos ainda nao tinham a capacidade de 

leitura, mas reconhece as letras com dificuldades. A expressao dos alunos diante a 

realizacao do bingo foi de grande satisfaeao, primeiro do que tudo, eles adoram a 

palavra bingo, o espirito de competitividade pra todos eles e de ganhar o jogo, quern vai 

ser o primeiro a marcar e isso e muito gratificante, pois todos acabam ganhando. 

No terceiro dia, foi trabalhado, a elaboracao de frases usando os sinais de pontuacao a 

partir de personagens do texto estudado nas aulas anteriores. Foi solicitado aos alunos 

que formulassem frases para serem escritas no quadro de giz, pela professora na qual 

fazia o papel de escriba. Na frase:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O elefante bateu a foto dos animals", dita pelo aluno 

"D" foi usado o ponto final. Dando continuidade foi listado cinco frases pela turma e 

escrita no quadro, depois copiada no caderno. TELMA WEISZ (1988, p.l), reforca 

que: "Quando o professor se coloca na funcao de escriba e registra, por exemplo, uma 

historia ditada pelos alunos, (...) esta possibilitando que aprendam sobre a linguagem 

que se escreve independente da hipotese de escrita em que se encontram". 

No segundo momento, houve a conversa formal sobre os orgaos dos sentidos como: 

visao, audigao, olfato, paladar e tato, na qual foi exposto por meio de gravuras, onde 

teve questionamentos dos alunos "G" e "H" que disseram: "Tia com os olhos da pra ver 

televisao, os brinquedos". Assim, cada um foi questionando sobre as gravuras, depois 

cantamos a musica: cabeca, ombro, joelho e pe, para relembrar as partes do corpo. 

No quarto dia, foram trabalhados em sala a relagao das falas nos haloes que aparecem 

no texto: Sabem de quern era aquele rabinho?, onde os personagens narram a est or i a 

entre si. Em seguida foi desenhado no quadro varias formas de fala representadas nos 



haloes, os alunos conseguiram diferenciar os tipos de falas que haviam nos haloes. 

Depois a turma recebeu re vistas e gibis para observarem os tipos de falas que podessem 

eneontrar, assim, todos encontraram os tipos de haloes com as falas. Dando 

continuidade, juntamente com a professora como escriba, foram construindo quatro 

tipos de frase com sinais de pontuacao dentro de baloes, houve leitura coletiva e copia 

da atividade. 

No segundo momento, os numeros foram explorados em varias situacoes de problemas, 

sendo respondido individualmente. Em seguida, na conversa formal sobre os orgaos dos 

sentidos, para encerrar mais um dia de aula. 

No quinto dia de aula, fomos a sala do pre-1 para ouvirmos o Hino National, como de 

costume em toda segunda-feira, ouviu o Hino, depois, voltamos para a sala, onde deu 

initio na construgao de frases elaboradas pelos alunos todas elas bem criativas, mas so 

foram utilizadas quatro, e a professora como escriba, escreveu usando o sinal de 

pontuacao teve a leitura coletiva e a escrita no caderno. 

No segundo momento, a professora explicou sobre a germinagao da semente, e que era 

preciso para cuidar da semente. O aluno "C" colocou que "precisa de terra, estrume, 

vaso, agua e semente, se nao, a plantinha nao nasce". Foi colocado pra turma que todos, 

iriam participar da primeira feira do conhecimento, e a sala iria expor o tema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GERMINAGAO, onde eles proprios cxplicariam para os visitantes, como se da o 

processo de semeacao. Os alunos disseram que nao iam apresentar por se sentirem 

envergonhados, sendo assim, foi explicado que nao precisavam ter vergonha, pois se 

eles ja tinham conhecimento do processo de germinagao, nao tinha por que temer. 

Foi explorado por meio de gravuras no cartaz para melhor visualizar o processo da 

semeagao. Dando continuidade, foi trabalhado em dupla, a tarefa da cruzadinha com 

nome dos animais, foi uma tarefa de grande satisfagao, os alunos exploravam por meio 

do banco de palavras, os nomes dos animais e colocava na cruzadinha correspondente 

ao desenho, depois houve a pintura para encerrar a tarefa do dia. 
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O desempenho dos alunos nesse tipo de situagao depende de se sentirem seguros de que 

nao serao recriminados por cometer erros, e preciso criar condigoes para que se sintam a 

vontade para escrever e saibam qual e o objetivo dessa proposta. 

No sexto dia, demos initio a re visao dos sinais de Pontuacao e formagao de frases, a 

tarefa planejada, tinha como objetivo nao so de ensinar, mas de fazer pensar usando a 

criatividade para a elaboragao das frases, usando os sinais de pontuagao. As frases 

ditadas pelos alunos foram escritas no quadro sem a pontuagao, depois os alunos foram 

lendo, fazendo a entonagao e colocando os sinais de pontuagao, em seguida, foi feito a 

leitura coletiva e a copia das frases. A turma foi dividida em grupo de cinco alunos, para 

ajudarem aos colegas mais atrasados, a fazerem a leitura do alfabeto e das silabas 

simples, a professora tambem auxiliou nos grupos. 

O trabalho coletivo mostrou-me a importancia da interlocugao com os parceiros que 

estao atuando na mesma realidade, pois, evidenciou que procurar juntos, solugoes para 

problemas comuns e muito melhor que sozinho. O trabalho com agrapamentos cria 

possibilidades na troca de saberes. 

No segundo momento, foi explicado as continhas de subtragao onde os alunos mais 

adiantados conseguiram resolver sem nenhuma dificuldade, ja os alunos com mais 

dillculdade teve ajuda da professora na corregao da tarefa. Depois foi revisado a tarefa 

da germinagao da semente. 

No setimo dia de aula, foi realizado pela primeira vez, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ifeira do conhecimento, onde 

todos os alunos juntamente com os seus professores se mobilizaram para apresentar a 

feira, podendo ser encontrado, varias curiosidades e conhecimentos demonstrado pelos 

mesmos. 

A turma da Alfabetizagao apresentou a germinagao das senientes, explicando o processo 

para os visitantes que passavam pela sala. Antes da apresentagao, a turma foi dividida 

em grupos A, B, C e D, tambem houve a intervengao da professora durante as 

apresentagoes. 



O que chamou bastante atengao dos curiosos foram os bonecos de barro, representando 

o vaso de plantas onde foi feito a germinagao da semente, na sala tambem teve o cartaz 

com desenhos explicando todo o processo. 

Depois a turma da alfabetizagao visitou as quatro salas que estavam em exposigao de 

materials cientiflcos e curiosidades, despertando assim o interesse de todos que por la 

passava, mas o que chamou bastante atengao da turma foi a sala da 2° serie com 

entretenimento, onde a professora "Y" apresentava brincadeiras como a danga da 

laranja, estoura baloes para pagar uma prenda, contar piadas, cabo de guerra, danga e 

muito mais. 

Na sala da 4° serie, havia curiosidades sobre os bichos, a erupgao do vulcao como 

experiencia, a utilizagao da bussola, figuras geometricas variadas, o porque de o ovo 

afundar no copo com agua e sal e nao afundar no copo so com agua, o porque da luz 

refletida no copo com agua, faz a seta mudar de diregao, entao, foi explicado que seria 

por causa da luz. 

Na sala da 3° serie, a professora "K" apresentou curiosidade sobre os animais em 

extingao, quatro alunos trouxeram seus animais de extimagao para a sala, onde foi feito 

a colocagao de cada animalzinho, sobre suas caracteristicas. 

Na sala do pre-I apresentou brinquedos que se movimentam atraves do ar como pipa, 

bexiga, planta, bambu de mamao, aviao de papel, cata-vento de papel e apito. Foi 

colocado pela professora "X" que nao precisa nenhum custo para confeccionar os 

brinquedos. Houve demonstragao e brincadeiras com os visltantes. Depois foi explorado 

o cartaz no quadro, onde aparecia o desenho da pipa com varios nomes em outros 

lugares, sendo o mesmo brinquedo com formas diferentes. A pipa tem varios nomes 

como: papagaio, pandorga, arraia, quadrado, maranhao e capucheta. 

Foi muito bom a feira do conhecimento, pois os alunos ficaram maravilhados com os 

acontecimentos que houve na escola, a comunidade do bairro marcou presenga, 

admirando os trabalhos realizados pelos seus filhos, foi interessante esse processo de 

socializagao que aconteceu na escola, a integragao dos funcionarios, gestor, 

coordenador, professores e alunos na/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA feira do conhecimento. 



No oitavo dia de aula, foi iniciada na turma do prc-1, para ouvirmos o Hino da Bandeira, 

depois com a conversa formal sobre a Bandeira do Brasil, explorando as cores, em 

seguida, a turma de alfabetizacao voltou para a sala para da continuidade sobre a 

bandeira com o texto poetico: "Bandeira Brasileira, autor deseonheeido, e 

individualmente foi pintado pela turma o desenho mimeografado da Bandeira". 

No segundo momento, foi trabalhado a questao higiene bucal, onde o pre-II se deslocou 

mais uma vez para a sala do pre-1, pois estava instalado a TV e o video para poder ver o 

filme:Volta ao mundo , com o Dr.Dentuco.O filme apresentava o Dr.Dentuco e seus 

amigos, em uma viagem ao redor do mundo.Antes, foi apresentado o album seriado 

com as dicas do Dr. Dcntuco para o sorriso saudavel.l louve apresentacao da escova 

gigante e do fio dental, os inimigos e amigos dos denies. 

Diante do interesse dos alunos pelo assunto, perguntei, se eles sabiam o que iriam ver, 

essa pergunta provocou a calourada conversa muitos alunos queriam falar ao mesmo 

tempo, o que gerou ccrto tumulto na sala. Sem nenhum comentario, liguei a TV e o 

video e fiquei observando os alunos. Eles ficaram surpresos ao ouvir o filme. 

Nono dia de aula foi dado o initio a revisao do filme sobre a higiene bucal, onde os 

alunos fizeram a colocacao dos cuidados que se deve ter com os dentes. Diante das 

perguntas feita pela professora estagiaria, foram todas respondidas com exito. Em 

seguida propus aos alunos que construissem frases relacionadas ao que foi visto no 

filme da aula anterior, a professora como escriba, colocou no quadro, depois foi feito a 

leitura e a copia no caderno. 

No segundo momento, foi explorado, supostamente, os prccos dos produtos 

relacionados a higiene bucal, como por exemplo, o valor do creme dental, da escova de 

dente e do fio dental. Dando continuidade, foi colocado os problemas no quadro para 

serem resolvidos pelos alunos individualmente no quadro. A tarefa realizada da adicao e 

subtracao. 

No decimo dia de atividade, na qual iniciou com uma proposta de leitura, o texto que os 

alunos sabem de cor, a parlenda: La em cima do piano, apresentado no cartaz. A turma 
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foi dividida em grupo de tres pessoas, onde, cada grupo recebe uma cartela com a 

parlenda, assim, foi realizado a leitura coletiva, onde os alunos acompanhavam com o 

dedo, tentando ajusta-lo ao que esta sendo falado, depois foi pedido que localizassem no 

texto, a palavra chave piano.O cartaz foi retirado do quadro, depois as cartelas fatiadas 

em tiras para os alunos montassem o texto. O cartaz foi colocado novamente no quadro 

para a correcao da montagem, apenas um grupo nao conseguiu fazer a montagem da 

sequencia correta, pois nao conseguiu ler as tiras, foi logo montando. A satisfacao foi 

imensa, principalmente, para aqueles grupos que conseguiram montar a sequencia 

correta. 

No segundo momento, houve a conversa formal sobre os caminhos que os alunos fazem 

de casa ate a escola foi explorado os objetos que os alunos encontravam durante o 

trajeto. Os alunos procuravam lembrar das coisas que viam no caminho, a conversa foi 

rapida, pois a coordenadora apareceu na sala para entregar escova de dentes e fez o 

sorteio de dois cremes dental para a turma, em seguida, houve aplicacao de fluor nas 

turmas pre-1 e pre- I I . A professora colocou continhas de subtracao no quadro para os 

alunos responderem individualmente. (Ver anexo). 

Decimo primeiro dia de aula iniciou-se com o texto: presente imaginario exposto no 

cartaz, em forma de poesia, apresentava lacunas, onde os alunos, por meio da leitura, 

completavam as lacunas do texto poetico. As fixas foram colocadas no quadro em forma 

de fileira, onde os alunos faziam a leitura e completava as lacunas.No comeco os alunos 

apresentaram dificuldades, pois, os mesmos nao observavam o som das palavras.Pedi 

para que eles percebessem as rimas.Ressaltei que as rimas sao palavras que combinam 

uma com as outras.Dai, pedi que mostrassem onde apareciam o sons das rimas, cada um 

dos alunos fizeram esse processo em cada linha do texto. Falei que as rimas poderiam 

ser substituldas por outras palavras. Depois a turma conseguiu completar o texto 

lacunado. 

No segundo momento, diante da conversa formal sobre o caminho de casa ate a escola, 

houve dialogo de alguns alunos, contando o que eles encontravam no caminho. 

Continuamos a aula com a tarefa de resolueao de problemas onde envolvia os objetos 

que os alunos encontravam no caminho de casa a escola. Foi proveitoso, pois, os alunos 
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poderam compreender a resolugao de problemas, a participagao dos alunos foram 

otimas diante da resolugao. 

No decimo segundo dia de trabalho, a aula iniciou com a leitura do texto poetico: O 

pato, onde houve a participagao dos alunos na leitura coletiva. Depois a turma desenhou 

no caderno o personagem do texto. Foi uma atividade bastante divertida, pois, nao 

tinhamos trabalhado com esse tipo de texto. Dando continuidade, foi revisado sobre a 

higiene bucal, onde os alunos comentaram sobre a escovagao e aplicagao de fluor que 

houve na aula passada, a utilizagao do fio dental. 

No segundo momento, a aula foi paralisada para da initio a reuniao do CCE- Conselho 

do Consenso Escolar, onde os professores da turma pre-I manha e tarde se encontraram 

com os professores da turma do pre-11 turno manha e tarde, para passar a esses 

professores, o parecer dos alunos que vao para a serie seguinte.Os professores fa!am 

sobre seus alunos se estao ou nao aptos para a serie seguinte. 

No dec i mo terceiro dia consecutivo, a turma foi para a sala do pre-I para ouvirmos o 

Hino national, em seguida, voltamos para a sala, assim da initio com a leitura coletiva 

do texto: Pimpao: O ursinho cantor, esse texto foi escolhido por um motivo, pela 

apresentagao de encerramento do estagio do ano letivo. O texto falava do ursinho que 

queria ser cantor. Os alunos gostaram do texto e tambem da novidade da apresentagao 

na qual sera realizado para os alunos da sala do pre-I da tarde verem. Dando 

continuidade, foi realizada a leitura do texto, a interpretagao e a escrita. 

No segundo momento, houve a conversa formal sobre o ensaio da pega teatral. Os 

alunos sentados no chao em circulos, ouviram a estoria dos Saltimbancos, onde 

apareciam quatro animais: o jumento, o cachorro, a galinha e a gata. Terminado a 

estoria, os alunos foram para seus lugares, fizeram a tarefa mimeografadas de 

matematiea com a corregao em seguida. 

No decimo quarto dia de trabalho em sala de aula, iniciou-se com a lista de palavras 

sobre os materials escolares, onde cada aluno falava nome dos objetos dos materials 

escolares na escola, a professora como escriba vai escrevendo no quadro, houve a 
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leitura coletiva, depois, transcrito para o cademo. Deu-se initio ao ensaio da pega 

teatral: Os Saltimbancos, os alunos empolgados colaboraram com o ensaio. 

No segundo momento, houve a conversa formal sobre os enderecos de cada aluno, a ma 

da escola, a casa da professora, o carteiro precisa conhecer o endereco das pessoas para 

deixar a correspondencia. Encerrado a conversa, a turma fez a tarefa da cruzadinha de 

palavras e depois circulou a palavra carteiro. A turma gostou da tarefa da cruzadinha. 

Depois foi escrito no quadro a tarefa de matematiea para os alunos escreverem no 

caderno. 

No dec i mo quinto dia, foi iniciada a aula com a reapresentacao das palavras estudadas 

no texto: Pimpao: o ursinho cantor,onde foi retirado as palavras magieas.Foi muito bom, 

pois, ao longo da atividade, a professora estagiaria fez a recapitulacao do texto, com 

bastante incentivo, palavras escritas no quadro, depois a leitura coletiva. Foi usado o 

tempo e o espaco da escola para trabalhar o ensaio da pega teatral. 

No segundo momento, com a revisao sobre os enderegos e localidades, com 

participagao dos alunos no dialogo. Depois foi trabalhado as continhas de adigao e 

subtragao, escrito no quadro, depois, transcrito no caderno. 

No decimo sexto dia, iniciou-se com uma conversa formal sobre a elaboragao de frases, 

onde foi feito varios exemplos na oralidade, e depois escritas duas frases no quadro, 

para demonstragao. Foi proposto que os mesmos elaborassem suas frases, e a professora 

no papel de escriba, escreveu no quadro a frase ditada pelos alunos. 

No segundo momento, foi revisado sobre os animais da estoria ensaiada, houve 

comentarios de que eram animais espertos, sabidos e inteligentes. A revisao explorava 

sobre os animais domesticos e selvagens, aquaticos e terrestres, com penas, pelos e 

escamas. Depois foi feito no quadro as contas da adigao e subtragao para serem 

resolvidos na sala. 

No decimo setimo dia, antes de iniciar a aula, a professora estagiaria juntamente com a 

coordenadora, prepararam a sala para a apresentagao de enccrramcnto do estagio com a 

pega teatral Os Saltimbancos. A sala ficou organ izada com o arco de haloes, o mural 



dos animais, foram colocados quinze bamboles no chao para apresentagao, quatro 

alunos vestiram roupas caracterizadas de animais como o cachorro, o jumento, a gata e a 

galinha. A turma do pre-I e a comunidade prestigiou a apresentagao, as turmas da 2°, 3° 

e 4° serie nao perderam comparecer, pois estavam revisando os conteudos para a prova 

final. 

Foi uma apresentagao maravilhosa, apesar de ter tido apenas tres ensaios, durante a 

semana. Terminada a apresentagao, a turma do pre-II foram convidados para verem a 

participagao da turma do pre-I, no segundo momento, onde a professora "X" mostrou a 

encenagao de dois alunos vestido de Mamae e Papai Noel, foi mostrado o boneco de 

Papai Noel, houve uma conversa formal sobre o espirito Natalino. (Ver anexos) 

A turma do pre-I apresentaram duas musicas do cantor Fabio Junior na qual falavam do 

Natal. Depois para encerrar as apresentagoes, as professoras entregaram lembrancinhas 

para as duas turmas. Os alunos caracterizados de Papai e Mamae Noel entregaram 

pirulitos. 

Houve despedida de alguns alunos que ficaram de ferias do ano letivo e os outros alunos 

que ainda iriam freqtientar por mais uma semana a escola. Foi muito gratilicante e 

emocionante a experiencia de encenar uma pega teatral, pois os alunos do pre-II, nunca 

tinham apresentado uma encenagao antes. A demonstragao da parte deles foram otimas. 

A presenga da turma do pre-I e da comunidade foi importante para o desenvolvimento, 

incentivo e crescimento dos alunos, fazendo com que todos eles se sintam importantes 

durante a apresentagao. 

A interagao entre alunos com diferentes niveis de conhecimento e fundamental para 

gerar a troca de informagoes e o confronto de ideias, que favorecem a aprendizagem. E 

o conhecimento sobre os processos de aprendizagem que renova o nosso olhar e nos faz 

enxergar novas possibilidades de ensinar que so podem ser compreendidas se o nosso 

olhar estiver iluminado por outra forma de perceber as nossas coisas. 
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Considerate* Finals zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O desenvolvimento deste trabalho foi de suma importancia no sentido de enriquecer os 

nossos conhecimentos acerca de Planejamento escolar participativo no processo ensino-

aprendizagem desenvolvida na Escola Jose Leite Rolim, pois a aproximagao e o contato 

mantido com a tematica nos proporcionaram a ampliacao dos nossos conceitos sobre a 

importancia da pratica de Planejamento participativo. 

Embora de maneira bastante provisoria, devido ao pouco tempo disponivel para a 

analise do processo de Planejamento da escola pesquisada, permitindo-nos chegar a 

algumas conclusoes gerais como: O professor ja percebe que nao mais e possivel 

trabalhar o Planejamento de forma isolada, ja que o mesmo podera fortalecer o processo 

ensino-aprendizagem, que merece atengao sistematica em estudos posteriores. 

Ficou claro que as professoras ja compreendem como realizar o Planejamento 

burocratico e isto ja acontece anualmente, no entanto, detectamos que o que falta e o 

conhecimento da dimensao politica que norteia o processo de Planejamento, ou seja, 

falta a equipe pedagogica ter consciencia de Planejamento participativo e saber por que, 

para que e principalmente pra quern esta planejando. 

Julgamos relevantes neste estudo nossa tentativa de desvelar fatores que impedem uma 

pratica de Planejamento voltado para a transformacao social. Para isso, e preciso uma 

estrutura administrativa da escola, adequada a realizaeao de objetivos educacionais, de 

acordo com os interesses da populacao. Alem disso, devem ser previstos mecanismos 

que estimulem a participagao de todos no processo de decisao. 

Desta forma, o planejamento participativo e um meio para ser utilizado pela 

comunidade escolar no sentido de aperfeigoar o processo ensino-aprendizagem. E a 

escola de modo geral, deve estar preocupada com a formagao cidada, buscando 

alternativas para tomar o educando um ser consciente e critico. 
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Esperamos e aereditamos na cquipe pedagogiea e administrativa da Escola Jose Leite 

Rolim e que as respectivas analises possam constituir em subsidios importantes para a 

conscientizacao dos educadores, tal processo pode favorecer para transformacao social. 
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ANEXO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

CAJAZEIRAS-PB 

Caro Professor (a), 

Solicitamos que responda ao questionario que segue. O mesmo faz parte de um 

estudo sobre planejamento na escola, como requisito indispensavel para a disciplina de 

Estagio em Docencia do Curso de Pedagogia da Universidade federal de Campina 

Grande. 

Ressaltamos que suas respostas servirao apenas para fins academicos e serao 

mantidas em absoluto sigilo, conto com a sua colaboracao. 

Atenciosamente 

Janicelia Mangueira da Silva. 



Projeto: 

Estagio: 

Instituigao: 

A presente pesquisa tem por objetivo compreender qual e, na visao dos educadores do 

Ensino Fundamental, a relevancia do Planejamento, bem como os possivels contribuigoes 

para o mesmo apresenta a pratica docente. 

Com este questionario pretendemos com seu auxilio, entender a pratica de 

Planejamento trabalhada nesta escola. 

De antemao queremos agradecer pela colaboracao de todos os educadores que se 

disponibilizaram a responder as indagagoes abaixo. 

QUESTIONARIO 

Tempo que atua como professor: 

Nivel de escolaridade do Professor: 

( ) Nivel medio - Qual? 

( ) Nivel superior - Qual? 

1- Quais as contribuigoes do Planejamento realizado em sua Escola? 

2- Quais sao as principals dificuldades enfrentadas por voces professores na hora de planejar 

suas atividades? 

3- Como voces professores da l a

 fase do Ensino Fundamental da Escola Jose Leite Rolim 

compreendem a atividade de planejar? 

4 - qual a importancia de se planejar semanalmente os conteudos? Justifique. 

5 - Como se situarao o professor e o aluno na construgao do planejamento escolar? 

6 - Na construgao do planejamento e levada em consideragao a realidade da escola e dos 

alunos? 

( ) sim ( ) nao Justifique sua resposta. 



7 - Voce acha que o planejamento escolar e importante? 

8 - Na elaboragao do Planejamento de ensino os professores recebem alguma ajuda do 

coordenador pedagogieo da escola? 

( ) sempre ( ) as vezes ( ) nunca ( ) uma vez por semestre 

9 - Em relagao ao material didatico dispomvel para a realizagao do planejamento voce 

considera: 

( ) satisfatorio ( ) muito satisfatorio 

( ) pouco satisfatorio ( ) insatisfatorio 

10 - Quem participa das decisoes do planejamento da Escola Jose Leite Rolim? 

( ) professores ( ) diretores ( ) tecnicos administrativos 

( ) alunos, pais e comunidade ( ) toda equipe pedagogica ( ) outros. 




