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Set professor hoje e viver intensamente o seu 

tempo com consciencia e sensibilidade. Nao se 

pode imaginar um iiituro para a humanidade 

sem educadores. Os educadores numa visSo 

emancipadora, nfio so transformam a 

informacao em conhecimentos e em 

consciencia critica, mas tambem formam 

pessoas. Diante dos falsos pregadores da 

palavra, dos marqueteiros, eles s3o os 

verdadeiros amantes da sabedoria. 

(Moacir Gadoti) 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A realizable deste trabalho teve eomo objetivo principal investigar os fatores que levam os 

alunos a nSo gostarem das aulas, bem como, analisar em que medida os conteudos e metodos 

de ensino influenciam ou nao no interesse do aluno pela aula. Buscou-se entao nesta pesquisa, 

observar, analisar e compreender os conflitos que parecem existir na sala de aula. O estudo 

realizado atraves de observaedes, entrevistas, questionarios e interven95es praticas, permitiu 

melhor compreensSo acerca dos conflitos que ha entre educandos e educadores, A nossa 

pretensao com este trabalho e antes de tudo despertar a reflexao em todos aqueles envolvidos 

no processo educativo formal. A partir desta reflexao sobre os elementos que interferem direta 

ou indiretamente na aula, esperamos que as atitudes de mudancas sejam tomadas de acordo 

com as necessidades existentes no ambiente escolar. O nosso interesse e contribuir para que a 

sala de aula seja de fato um lugar de aprendizagem e ao mesmo tempo urn lugar prazeroso. 

Acreditamos que o trabalho pedagogico pode contribuir para a transformacao da sociedade, 

pois se defendemos uma educacao articulada com a realidade social, logo, ela sera 

instrumento capaz de transformar as desigualdades sociais, uma vez que, os alunos sairao da 

escola com melhores capacidades de exercerem seu papel de cidadao. Evidenciamos portanto, 

que fatores extra classe contribuem para existencia de conflitos em sala de aula . Diante disso, 

demonstra-se que algumas providencias podem ser tomadas pelo professor e assim melhorar 

sua pratica docente. Entretanto existem certos fatores que interferem na sala de aula e nao 

dependem apenas do professor. 



SUMARTO 

INTRODUCAO.... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO 

Este e urn trabalho de conclusao do curso de Pedagogia, do Centro de Formacao de 

Professores - CFP, da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, do Campus de 

Cajazeiras - PB. 

Esta pesquisa ocorreu na Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental Vitoria Bezerra, 

localizada a rua Francisco Matias Rolim, no bairro Belo Horizonte, na cidade de Cajazeiras. A 

pesquisa de que trata esta monografia compreende o periodo fevereiro de 2005 a abril de 

2007. A tematica trabalhada foi, SALA DE AULA: urn lugar a ser explorado . 

Este trabalho teve como finalidade precipua investigar os fatores que levam os alunos a nao 

gostarem das aulas, bem como, analisar em que medida os conteudos e metodos de ensino 

influenciam ou nao no interesse do aluno pela aula, Alem dos objetivos mencionados 

pretendemos ainda observar melhor a trajetoria do aluno em sala de aula para 

compreendermos como as relacoes acontecem neste espaco e assim desmistificar a expressSo 

"Meus alunos nao querem nada". Intencionamos com a socializacao do mesmo proporcionar 

aos professores e profissionais envolvidos com os processos educativos uma reflexao a 

respeito do tema pesquisado. 

Por se tratar de urn trabalho de natureza cientifica, e inerente ao seu desenvolvimento a 

realizacao de uma pesquisa bibliografica, que de suporte teorico a tal investigacao. 

Para isto, selecionamos o material que serviu de fundamentacao teorica. Em seguida, fizemos 

uma leitura e registramos o conteudo sob a forma de fichamentos. 

Alem da realizacao da pesquisa bibliografica, realizamos tambem uma pesquisa participate 

Como instrumento de coleta de dados usamos questionarios com questoes subjetivas para os 

professores e com os alunos as entrevistas aconteceram no momento das aulas, numa sala 

onde funciona a dire^ao da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO I tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V ""v*
1 s

 11"K Vr < iOK ' S 

. ^ izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A - E V ; - \  

1

 Pesquisa participante caracteriza-se pelo envolvimento e identificaylo do pesquisador com as pcssoas 

pesqutsadas. 
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Este t ipo de pesquisa desmistifica a neutralidade em pesquisa. Pois, acreditamos que em tudo 

que e feito pelo ser humano existe a subjetividade. 

Sendo assim, comecamos observando uma sala de segunda serie do Ensino Fundamental e 

registrando as nossas observacSes, e simultaneamente fazendo inferencias. 

Deste modo, fica evidente o nosso envolvimento com o objeto pesquisado. Ao mesmo tempo 

o objeto passa a ser sujeito da pesquisa. 

O interesse em pesquisar as relacoes do aluno com a escola e com a sala de aula surgiu de 

nossas insatisfacdes, bem como nossas observacSes em boa parte da vida escolar. 

Desde os tempos do Ensino Fundamental (a epoca denominado ensino primario) ja 

percebiamos que havia um desinteresse dos alunos pelas aulas. 

Muitos foram os momentos em que fugi da sala de aula em pensamentos, enquanto a 

professora trabalhava os conteudos. Naquele tempo, nao conseguiamos entender o que de fato 

acontecia, pois nao conhecia as diversas relacoes que se processam entre o professor, o aluno 

e a aprendizagem. 

Ficavamos imaginando as coisas que aconteciam fora da escola, e a nossa ansiedade era para 

que chegasse logo a hora do recreio. 

No Ensino Medio as coisas nao foram diferentes. So apos o termino deste nivel escolar e que 

o valor do estudo foi se evidenciando. 

Ao entrarmos na universidade, deparamos-nos com uma visao distinta da que possuimos. 

Pensavamos que todos os alunos gostavam de estar na universidade e construir o 

conhecimento. Acreditavamos que o aluno estava no nivel superior por escolha profissional 

propria e assim, certos problemas como o desinteresse pelas aulas nao perpassavam com tanta 

freqilencia neste nivel de ensino. 

Mas, a realidade e bem diferente. Observamos as dificuldades que alguns professores 

universitarios enfrentam para ministrarem suas aulas. O mais curioso e que a maioria dos 
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alunos que estao aqui na universidade ja exercem a docencia. E sSo esses docentes/discentes 

que mais reclamam do desinteresse dos alunos. 

Sendo assim, percebemos a importancia de conhecermos melhor este universo que e a sala de 

aula. 

O nosso interesse com esta pesquisa e compreender os conflitos que parecem existir na sala de 

aula, como tambem oferecer a nossa contribuiclo para melhorar ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90  escolar, que o 

mesmo se torne um espaco agradavel, nlo apenas fora da sala de aula e sim, torna-la urn 

espaco desejado pelos estudantes, a nossa intencao e buscarmos subsidios para que os alunos 

nao se sintam obrigados a se manterem na sala de aula so porque recebem bolsa escola ou 

esperam o lanche no recreio, mas sim, porque sintam a escola como um lugar agradavel de 

aprendizagem e de significados para eles. 

Com esta pesquisa intencionamos a aquisicao de subsidios teoricos, capazes de 

instrumentalizar a nossa pratica docente. Pretendemos ainda compartilhar o resultado do 

nosso trabalho com outros alunos e professores, a firn de que estes resultados possam 

interferir positivamente na pratica escolar de ambos. 

O desenvolvimento deste trabalho traz a tona muitas questoes, com as quais nos defrontamos 

no cotidiano escolar e nem sempre temos a coragem de enfrenta-los. Por exemplo: se 

perguntamos aos alunos sobre a escola eles respondemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que gostam da escola, as aulas e que 

sao chatas. 

Diante disso, poderiamos entao fazer os seguintes questionamentos: 

Quais os fatores que estao alem da sala de aula, mas que a influenciam diretamente? 

Em que medida, os planejamentos docentes consideram as aulas como momento de prazer e 

aprendizagem? 

Se a freqtiencia dos alunos 6 regular. Porque os professores s&o quase que unanimes em 

afirmar meus alunos nao querent nada?. 

^•
A

'"'." -'*'
:

 '- '"- •' ~£9J\L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i.U/vJ-lfw;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA emtio;.; 



Quais os fatores que tornam as aulas tao tediosas? 

Sera que as metodologias trabalhadas em sala de aula sao eorrespondente aos interesses dos 

educandos? 

E os conteudos trabalhados em sala, estao vinculados aos interesses dos alunos? 

O que realmente pode ser feito dentro da sala de aula para tornar o ambiente mais desejavel 

pelo aluno? 

EstaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sao algumas perguntas para as quais buscamos respostas. 

A nossa pretensSo com este trabalho e antes de tudo despertar a reflexao em todos aqueles 

envolvidos no processo educativo formal. A partir desta reflexao sobre os elementos que 

interferem direta ou indiretamente na aula, esperamos que as atitudes de mudancas sejam 

tomadas de acordo com as necessidades existentes no ambiente escolar. O nosso interesse e 

contribuir para que a sala de aula seja de fato um lugar de aprendizagem e ao mesmo tempo 

um lugar prazeroso. Acreditamos que o trabalho pedagogico pode contribuir para a 

transform acao da sociedade, pois se defendemos uma educacao articulada com a realidade 

social, logo, ela sera instrumento capaz de transformar as desigualdades sociais, uma vez que, 

os alunos sairao da escola com melhores capacidades de exercerem seu papel de cidadSo. 

Este trabalho esta dividido da seguinte forma: O primeiro capitulo trata da organizacao do 

ensino de acordo com a influencia do Banco Mundial - BM, as orientacoes da nova Lei de 

Diretrizes e Bases - LDB, Lei n°. 9.394/96 e Ministerio da Educacao e Cuitura - MEC, e 

estrutura curricular no municipio de Cajazeiras. 

O segundo capitulo e referente ao planejamento escolar. Ou seja, a funcao politica do 

planejamento e o planejamento real da escola onde a pesquisa esta sendo desenvolvida. 

O terceiro capitulo e fruto de nossas experiencias na sala de aula, sendo assim, e intitulado 

Estagio Supervisionado. E por fim, tecemos as consideracdes conclusivas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CcNTp:.'  LL" .tjrr,XN!tES 
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1 A ORGANIZACAO DO ENSINO Di 

1.1 O Banco Mundial e sua historia 

Nestes ultimos anos ouvimos muito falar em Banco Mundial - BM, mas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a grande maioria de 

alunos e professores nao sabem o que de fato significa a atuaclo do Banco Mundial, talvez 

este n§o seja um assunto interessante para ser conhecido e discutido pelo povo, assim deve 

pensar os que detem a hegemonia do poder. 

O BM e um agente fmanciador que empresta recursos destinados a educacao e a grandes 

projetos que nao podem ser custeados pelo Estado no mundo inteiro. Ressaltamos, que seu 

papel nao esta ligado apenas a educaclo, entretanto, neste trabalho trataremos apenas da 

funcSo do BM junto a educacao. E bom salientar, que este orgao tambem oferece assistencia 

em paises em desenvolvimento. E o que afirma Torres, (1998, p. 126) 

O BM vem atuando junto a educacao desde 1963, emboraja tenha passado algumas decadas a 

sua atuacSo se faz notavel de forma mais evidente nestes ultimos anos. Seus primeiros 

fmanciamentos foram destinados a ampliacSo das estruturas fisicas escolares e a educacao de 

Segundo Grau. Por volta dos anos 70, o presidente do BM, Robert Menamara anunciou 

mudancas na politica de fmanciamentos e assistencia tecnica, a partir de entao, passaria a ser 

priorizado o ensino de Primeiro Grau, esta virada foi fruto da Conferencia Mundial sobre 

Educacao, realizada em marco de 1990 em Jontien, na Tailandia. 

A partir de 1990, o B M passou a investir tambem na Educacao Infantil e na educacao das 

populacdes indigenes e etnicas. Comeca entao, a proposta de reforma educativa, dentro de um 

pacote elaborado por tecnicos2 do BM. Neste pacote encontramos como prioridade aten?ao a 

educagSo basica, bem como melhorar a qualidade da educacao, a necessidade de mudar a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O BM nao apresenta ideias isoladas mas uma proposta articulada -

uma ideologia um pacote de medidas - para melhorar o acesso, a 

equidade e qualidade dos sistemas escolares, trata-se de fato de um 

"pacote" de reforma proposto aos paises em desenvolvimento que 

abrange um amplo conjunto de aspectos vinculados a educacao, das 

macro politicas ate a sala de aula. 

2

 E necessario chamarmos a atenelo para estes termos, pacote e tecnico. Em se tratando de educacao os termos 

mais viaveis seriam projetos e pedagogos. 
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admin istracao da educacao, mais autonomia aos estabelecimentos escolares, ou seja, o 

dinheiro direto na escola, a presenca dos pais e da comunidade nas decisoes das instituicdes 

escolares entre outxas prioridades destinadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a educacao. Assim e composto este pacote que 

propSe uma reforma na educacao. Para Torres (1998, p. 139) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O modelo educativo que nos propoe o BM e um modelo 

essencialmente escolar e um modelo escolar com duas grandes 

ausencias: os professores e a pedagogia. Um modelo escolar 

configurado em torno de variaveis observdveis e quantificdveis, e que 

nao comporta os aspectos especificamente qualitativos, ou seja, 

aqueles que nao podem ser medidos mas que constituem, porem, a 

essencia da educacao. 

Baseado nesta afirmaclo que a autora faz sobre o pacote da reforma educativa, comecamos a 

refletir sobre a referida proposta e conseqiientemente sobre a nossa tematica, que e a sala de 

aula, ultima instancia que recebe os acordos deste pacote. Como expoe Torres, e um pacote 

pensado por tecnicos e para ser colocado em pratica por professores, o que reconhecemos 

como olhares bem diferentes. Sera que ja podemos elencar esse fato que acontece longe das 

escolas como agente causador de algumas insatisfacoes na sala de aula? Uma vez que os 

acordos firmados entre o B M e o governo tratam de questoes ligadas diretamente a sala de 

aula. 

Pensamos ser esta questao, algo extremamente complicado pois, o B M e um agente financeiro 

e assim sendo, os seus tecnicos que elaboram os pacotes para serem aplicados na educacao, 

nSo possuem uma visSo pedagdgica e sim mercadologica. Se os pianos para educacao sao 

tracados por tecnicos e nao por pedagogos, logo existe uma contradicao. Muitos destes 

tecnicos so estiveram na sala de aula como alunos e provavelmente nlo estudaram em escola 

pubiica. Como eles sabem as necessidades dos professores em cada regiao de um pais como o 

nosso? 

Mesmo de modo oculto, esses pacotes tornam-se imposicoes para a educacao, causando, 

serios prejuizos a aprendizagem dos educandos, pois, as prioridades expressas neste pacote 

estao concentradas em quantidades dispensando a qualidade, neste caso, o professor para 

atender estes acordos firmado longe da sala de aula, se preocupara mais com a quantidade 

de alunos a serem aprovados no final de cada serie e em trabalhar todo o livro didatico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN' VEaSICADZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 

DE CAMPINA8R/ .MDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CFilTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F0RMA?A0 DE PROFESSORES 

BiBUOTECA SET0r?IAL 
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durante o ano letivo. No final de cada ano o trabalho do professor e reconhecido atraves da 

quantidade que ele conseguiu produzir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 A influencia do Banco Mundial na educacao brasileira 

Como observamos o pacote elaborado pelo B M para a educacao parece uma proposta 

interessante, uma vez que nos projetos elaborados e financiados pelo Banco Mundial de 

acordo com Tommasi (1998: p. 197), as prioridades estao voltadas para,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA melhorar a 

capacidade de aprendizagem do aluno e reduzir altos taxas de repetencias. E ainda, segundo 

a autora um documento elaborado pelo Banco em 1992, definiu tres frentes de trabalho para a 

educacao primaria, em uma delas segundo Tommasi (1998: p.l99),o fortalecimento da 

motivagdo dos professores seria atraves de politicas e melhorias salariais e das condigdes de 

trabalho e aumento de oportunidades profssionais, sobretudo esta presente o discurso da 

qualidade do ensino. Tal discurso mostra-se contraditorio, pois, em contra partida esta posto 

corte nos investimentos sociais
3. 

No cotidiano escolar podemos constatar varios acontecimentos oriundos a partir das 

exigencias do BM. A nova lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional - LDB, Lei 

educacao n°. 9.394/96 passou a exigir a formacao dos professores da Educacao Infantil e 

Fundamental I
8 fase, em nivel superior. A principio esta ideia e otima, afinal, quanto mais o 

professor se qualifica, melhor sera o seu trabalho. O problema e que as kstituicoes de Nivel 

Superior publica nao comportavam todos esses profissionais que ja estavam na ativa. Isto 

resultou na demanda de Institutos de Ensino Superior e estes Institutos fazem o 

aproveitamento de experiencias dos docentes, com amparo legal como rege a LDB, (Art. 61. 

II) aproveitamento da formagao e experiencias anteriores em instituigdo de ensino e outras 

atividades. O nosso questionamento e referente a qualidade do ensino oferecido nestes 

Institutos. 

Geralmente os cursos oferecidos nos Institutos de Ensino Superior sao cursos aligeirados, e na 

grande maioria quern procura estes cursos sao professores que possuem uma carga horaria 

semanal exaustiva, e em virtude disso, so conseguem estudar no final de semana, e nesses 

casos, alem da Jornada de trabalho nao ser amenizada, em funcao dos estudos, a formagao 

3

 A contradicao e evidente, uma vez que o ideario neoliberal faz com quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a educacao perca o seu sentido 

humanists e nem tudo o que esta eserito torna-se realidade. 



DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO OE FORMAQAO DE PROFESSORS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BSBL'OTECA SETORIAL t g zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAJA2fclft*SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--PARAf8A 

tambem e custeada pelo professor
4. Em alguns segmentos publicos se tem noticias do 

pagamento de bolsas destinadas a qualificaeao professional. E os relatos que ouvimos de 

modo informal e que estes beneficios costumam atrasar com frequencia. 

A repetencia e alvo de preocupacSo expresso nas politicas do BM. Nao queremos entrar na 

polemica reprovar ou nSo? S6 queremos chamar a atencao de que na pratica as escolas quase 

nao reprovam mais, nlo existe nem um documento formal sobre esta questao de nao reprovar 

alunos, mas existe um curriculo oculto que nos permite observar que a repetencia quase nao 

existe, exceto aqueles casos isolados. Seria otimo se nao houvesse repetencia, e todos os 

alunos aprendessem elementos capazes de favorecer o exercicio da cidadania e nao que a 

ausencia de reprovacSes de-se por uma exigencia de um orgao internacional. 

Um dos assuntos mais recorrente na atualidade, e o papel social que escola deve desenvolver. 

Em muitos casos, a escola ainda e restrita aos seus muros e este e um problema que pode esta 

vinculado a diversos fatores, tais como: a falta de tempo do professor para planejar suas aulas, 

a propria formacao muitas vezes Mo permite ao professor um preparo didatico capaz de 

dinamizar suas aulas, a instituicao de ensino as vezes nao fornece um bom material de 

trabalho e o professor acaba se detendo mesmo ao livro didatico. 

O livro didatico ainda e o material mais utilizado pelos professore, especialmente na escola 

publica, e esse material e muitas vezes a unica fonte de leitura que os educandos possuem. 

Em algumas formacSes de professores o uso do livro didatico surge nas discussoes, e e quase 

sempre considerado o vilao da historia. Nao concordamos com esta afirmagao, alguns livros 

s3o bons e trazem subsidios importantes para o trabalho docente. Entretanto, discordamos que 

ele seja usado como guia de receita representando quase que unicamente o material de 

trabalho do professor. 

Este instrumento tern sido recomendado pelo Banco Mundial como nos aftrma Tommasi 

(1998: p. 148). O BM, atribui azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA baixa qualidade e a ineficiencias da educacao publica a um 

dos fatores que e a falta de livros diddticos, E o B M estabelece entre outras prioridades 

* A formacao continuada e fundamental para a pratica educativa, a menos quando ela sobrecarrega o Profissional 

e sua qualidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA & afetada, muitas vezes reduzida a diploma. 
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"providenciar livros didaticos". Logo concluimos quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as recomendacSes do BM poe o livro 

didatico como elemento central na sala de aula. 

Como ja afirmamos, nao somos de acordo que o livro didatico seja o unico instrumento de 

trabalho em sala de aula, assim como entendemos ser um prejuizo para a educacao que o 

govemo invista mais em livros didaticos do que na formacao dos docentes. Acreditamos que 

uma formacao eficaz consiga produzir melhores resultados do que a compra de livros, ou seja, 

um profissional bem preparado conseguira diversificar seu material de trabalho, bem como 

aplicar metodologias adequadas, e deste modo contribuir para que a educacao seja oferecida 

com melhor qualidade. 

Nao podemos esquecer que s8o realizados verdadeiros acordos a nivel internacional que 

determinant ate certo ponto, o trabalho em sala de sala de aula, e muitas vezes nos nem 

sabemos porque desenvolvemos determinadas tarefas. Em muitos casos nos que trabalhamos 

com a educacao somos omissos ate" em conhecer as politicas publicas para a educacao, a 

propria LDB e deixada de lado. Em geral n3o paramos para analisar o que propoe o Banco 

Mundial para a nossa educacSo, e nao nos damos conta das implicacoes que estas politicas 

internacionais tern para a nossa sala de aula. E somos nos, que cumprimos grande parte dos 

acordos, que sao celebrados bem longe da nossa realidade. 

A nossa busca neste trabalho e a reflexao sobre os diversos fatores que se relacionam direta 

ou indiretamente com a pratica docente, vejamos por exemplo, a questao salarial dos 

professores. Apesar de ser algo que ocorre fora da sala de aula, sua repercussao implica 

diretamente na aula, ou seja, um professor mal remunerado, trabalhando em condicSes 

desconfortaveis e inevitavel seu descontentamento, e conseqtientemente estes fatores 

interferem na sala de aula, mesmo que a intencao de alguns professores n3o seja esta. Por isto, 

concordamos com Freire (1996: p. 66) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O professor tern o direito de dar as suas aulas de realizar sua tarefa 

docente. Para isso precisa de condigdes favordveis, higienicas, 

espaciais esteticas, sent as quais se move menos eficazmente no 

espago pedagogico. (...) Hd algo que os educadores brasileiros 

precisam saber, desde a mais tenra idade, e que a luta em favor do 

respeito aos educadores e a educaqao inclui a briga por saldrios 

menos imorais, e um dever irrecusdvel e nao so um direito deles. 

UNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'VÊ S'CADE FcHERAt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO FORMAQAO DE PROFESSORS 
TOUOTECASETQRiAl 
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Sendo assim, entendemos que deva haver um respeito maior do Estado pelos docentes com 

seus direitos e consequentemente com seus deveres. 

1.3 A organizacao do ensino de acordo com a LDB e o MEC 

Em se tratando de um trabalho investigativo sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as vivencias na sala de aula, nao 

poderiamos deixar de observar como esta proposto a organizacao do ensino em nivel geral, ou 

seja, de acordo com a LDB e consequentemente pelo MEC, 

O artigo 22 da LDB estabelece que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a educacao bdsica tern por finalidades desenvolver o 

educando, assegurando-lhe a formacao comum indispensdvel para o exercicio da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Para contemplar os objetivos prescritos na lei o Ministerio da Educacao reconheceu a 

necessidade da elaboracao de um Referential Curricular National, os denominados PCNs. 

Embora a proposta seja interessante, entendemos que existe uma distancia muito grande entre 

os PCNs e a realidade escolar brasileira. Pois, a grande maioria dos professores do pais, nao 

se encontram preparados para desenvolver o que propoe os PCNs, neste documento e possivel 

identificarmos a necessidade de formacao dos professores Brasil, (2001: p. 13) a busca da 

qualidade impoe a necessidade de investimento em diferentes frentes, como formacao inicial 

e continuada de professores (...) recursos televisivos, de midtimidias, e a disponibilidade de 

materiais didaticos. 

Entretanto, encontramos uma certa flexibilidade quando a organizacao Curricular. Mesmo 

havendo a existencia de alguns componentes serem nacionalmente comum, a forma como 

estes serao conduzidos fica a criterio da regiao onde o trabalho sera desenvolvido. 

Podemos considerar esta flexibilidade existente nos Parametros Curriculares como algo de 

grande relevancia diante da dimensio do nosso pais e as diferencas regionais que nele existe. 

Nao seria viavel a uniflcaclo total de um curriculo, ate porque nao podemos nos esquecer que 

na educacao receita nao funciona. Precisamos de pontos norteadores e autonomia para 

eiaborar um trabalho condizente com a realidade das diversas localidades brasileiras. 

Baseados na lei que regimenta a educacao brasileira, compreendemos que o ensino precisa 
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Baseados na lei que regimenta a educacao brasileira, corapreendemos que o ensino precisa 

esta ligado ao cotidiano dos alunos, pois se ele e para possibilitar a formacao de urn sujeito 

atuante socialmente o ensino precisa esta conectado com a sociedade. 

E o que afirma Libaneo, (2000: p. 37) (...)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o ensino, mais do que prover acumulagao de 

conhecimentos, cria modos e condigoes de ajudar os alunos a se colocarem ante a realidade 

para pensd-la e atuar nela. 

Infelizmente ainda nab se concretizou este pensamento de Libaneo para a educacao. Existe 

uma separacao entre o que se trabalha na escola e o que acontece na sociedade, e verdade que 

isso nab e um fato generalizado, mas ainda e freqiiente este tipo de trabalho em muitas escolas 

da cidade de Cajazeiras e possivelmente do Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 A estrutura Curricular em uma escola do municipio de Cajazeiras 

As observacSes realizadas por ocasiao das visitas a escola E.M.E.F. Vitoria Bezerra, nos 

proporcionou conhecermos parcialmente como e organizada a estrutura curricular da referida 

escola. 

Segundo as orientadoras pedagogica, a Secretaria de Educacao do municipio de Cajazeiras 

elabora uma planilha com base nos Parametros Curriculares Nacionais. Vale lembrar, que a 

planilha e apenas um instrumento norteador que pode ser adequado as condic5es e a realidade 

da escola. 

Com base nas orientacoes provenientes deste documento, e reunido o corpo docente e outros 

segmentos envolvidos na a9&b educativa e assim e preparado anualmente o curriculo para ser 

desenvolvido na escola. 

O curriculo escolar e composto pelas seguintes disciplinas: Lingua Portuguesa, Artes, 

Educa92o fisica, Matematica, Ciencias, Geografia, Historia, Ensino Religioso e Lingua 

Estrangeira. 

O bloco das Ciencias Sociais especifica tambem as suas tecnologias. 
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Perguntamos as orientadoras como e feito este trabalho e elas nos responderamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que e mats a 

nivel de informagdo acrescentaram ainda que este e um componente que nao pode faltar na 

proposta, sem ele talvez ela nem seja aprovada. 

Com base nas nossas observacOes e informacSes vindas da orientacao escolar foi possivel 

identificar os principios estabelecidos na LDB, a flexibilidade respeitada mas a base comum 

sendo trabalhada. O Art. 26 estabelece que, 

Os curriculos do Ensino Fundamental e Medio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

caracteristicas regionais e locals da sociedade e da cultura. 

Consideramos importante o trabalho com esta base nacional comum porque mesmo vivendo 

em um pais muito grande nao podemos viver em total diferenca entre as regides, haja visto 

que, algumas diferencas ja existiam por natureza propria e a escola nao pode acentuar ainda 

mais as diferencas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jO  I  J > I  r  
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2. PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

2.1 A funcab politica do planejamento 

Planejar e algo indispensavel em nossas vidas. Qualquer que seja a atividade ela exige 

planejamento. 

Quando tratamos de educacio, o planejamento deve ser o eixo condutor desta pratica. No 

entanto, planejar nab significa encontrar a formula magica para resolver todos os problemas 

da educacio. 

O planejamento nao pode ser algo imutavel e definitivo, por este motivo ele deve ser 

construido levando-se em conta a flexibilidade, para que durante o seu desenvolvimento 

algumas mudancas possam acontecer. E preciso entendermos o planejamento como um 

processo continuo que nos indica o caminho para onde ir e as maneiras de como chegar em 

nosso destine Neste sentido, concordamos com Maseto (2000: p. 15) quando afirma, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ato de planejar e uma atividade intencional: buscamos determinar 

fins. Ele torna presentes e explicitos nossos valores, crengas como 

vemos o homem; o que pensamos da educagao, do mundo, da 

sociedade. Por isso, e um ato politico-ideologico. 

Deste modo, e relevante uma reflexab antes de realizar o planejamento. Algumas perguntas 

devem ser respondidas; como por exemplo: como e a comunidade que a minha escola esta 

inserida ? Esta pergunta compreende, as condicoes financeiras, de saneamento basico, o tipo 

de assistencia medica e odontologica, os tipos de acesso a informa9ao que os alunos e suas 

familias dispoem. 

Tracando o perfil da clientela que freqtienta a escola, e possivel oferecer uma educagfto que se 

aproxime dos anseios da comunidade. Conhecendo como vivem seus alunos, os educadores 

podem tra?ar seus objetivos com mais clareza e a escola pode oferecer um trabalho educativo 

inserido na dinamica social, pois, para uma acao ser exitosa e preciso sabermos para quern 

estamos preparando a ac&o e quais resultados estamos desejando alcanfar. 

A pergunta feita anteriormente, soma-se a uma outra "que tipo de homem pretendo formar"? 



Essas indagacSes sab necessarias tendo em vista o papel social que e atribuido a escola na 

sociedade. 

Muitas vezes, verificamos a omisslb da escola ante seu papel na sociedade. No entanto, se 

compartilhamos a ideia que a educacao deve exercer carater democratico, e preciso que ela 

seja oferecida a todos com qualidade, e atenda aos anseios cotidianos dos que estao inseridos 

neste processo. Para isto tornar-se algo concreto, e necessario a garantia do aluno em sala de 

aula, desde as primeiras series ate a forma9lo, e neste periodo deve ser trabalhado suas 

potencialidades intelectuais. 

Sendo assim, a reflexao na hora de selecionar os conteudos nos parece algo inerente a esta 

tarefa, pois, a escola deve oferecer um ensino voltado para os interesses de sua clientela por 

isto concordamos com Padilha (2001: p. 22) que diz, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escola, espaco das relagoes socials e humanas, e um campo 

propicio para a discussao politica, pois, ser politico nesse dmbito e 

conhecer profundamente essa instituigao em todas suas 

caracteristicas. E compreender como sao estabelecidas as relagoes de 

poder no seu interior e saber avaliar como isso repercute nos servigos 

que a unidade escolar oferega a comunidade. 

Como diz o autor, para que o planejamento venha ser de fato um ato politico, depende de 

como e organizada, ou melhor, ele precisa ser realizado. Infelizmente alguns professores 

ainda tern o habito de so copiar o planejamento de anos passados, ou ainda de realiza-lo 

atendendo uma exigencia burocratica sem pensar efetivamente no resultado que o 

planejamento pode proporcionar a sua pratica. 

Entendemos ainda, que planejar nao pode ser um ato isolado apenas com o professor, exige 

um envolvimento de todo corpo que eompde a escola, assim este momenta torna-se viavel 

para decisdes reais sobre o que a escola pode e deve oferecer aos alunos. 

Alem disso, e um momenta ideal para as discussoes, as ideias, os sonhos que cada um que 

compSe a escola possuem e possam expressar-se e juntos possam tracar metas para a melhor 

realiza93o do trabalho pedagogico. Deste modo, compreendemos ainda mais, a fun9§o social 

da escola. ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fJ < !- t! r"'>^*-
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2.2 .0 planejamento real na escola Vitdria Bezerra em Cajazeiras 

Outro momento de nossas visitas a escola foi reservado para conhecer como e feito o 

planejamento escolar. 

Segundo as orientadoras pedagogicas e conforme esta documentado no Projeto Politico-

Pedagdgico5 - P.P.P. da escola, o trabalho docente e guiado por projetos. No inicio do ano e 

feito um planejamento coletivo e nele e decidido os temas a serem trabalhados durante o ano 

letivo, no periodo do planejamento anualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 feito uma avaliacao das acSes exitosas e do que 

nao foi possivel ser cumprido, como tambem sio analisados os fatores que contribuiram para 

o sucesso ou nab das atividades. 

Os projetos sab elaborados e anexados ao P.P.P. como pudemos constatar. A informacao que 

obtivemos e que cada professor (a) trabalha em conjunto na aplicacao do projeto de acordo 

com a serie que leciona. 

Vale lembrar, que as orientadoras nos informaram da flexibilidade deste planejamento, 

dependendo da necessidade outros temas podem ser inseridos ou retirados do planejamento 

anual. E esta adapta9&o nos e recomendada por Maseto. (2000: p. 20). Se quisermos um 

planejamento como instrumento de trabalho dindmico, flexivel e que responda as 

necessidades dos alunos, e fundamental sua adaptagdo. 

Com base no planejamento anual e feito o planejamento mensal, e nesse momento que as 

adapta?6es acontecem, pois, no decorrer do ano os professores passam a conhecer melhor os 

seus alunos. A realizac3o acontece num dia letivo, nesse dia nab ha aula, fica reservado ao 

planejamento. 

De acordo com as orientadoras neste dia tambem e feito uma avalia9ao dos trabalhos que 

foram desenvolvidos, os professores apresentam um diagnostico de suas turmas, e se discute 

alternativas para melhorar o trabalho docente. 

• 'I J 

C,.MQrr'-KV£$ 

5 Na nossa opiniao este documento apenas burocratico, nio tern valor para a educacao. Ele precisa ser executado. 
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3 ESTAGIO SUPERVISIONADO 

3.1 Caracterizaca© da escola, campo de Estigio 

A escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Vitoria Bezerra, fica localizado na zona 

urbana da cidade de Cajazeiras, mas, precisamente na Avenida Francisco Matias Rolim no 

bairro Belo Horizonte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1 A estrutura pedagogica 

O planejamento e mensal acompanhado por duas orientadoras pedagogica. A cada 

planejamento e elaborado um projeto e o tema surge de acordo como as necessidades dos 

alunos. 

A avaliacSo e feita atraves de provas e trabalho em grupo, a escolha fica a criterio do 

professor. Ap6s cada avaliacao, se houver necessidade e feito uma recuperac&o, 

3.1.2 Estrutura administrativa 

06 agentes administrativos, 02 orientadoras pedagogicas, 01 diretor, 02 vice-diretores. A 

escola tambem conta com a implantacab do Conselho Escolar. 

3.1.3 Estrutura flsica 

A escola e composta por seis salas de aula, uma cozinha, uma sala que funciona como 

secretaria e diretoria e numa outra sala pequena funciona a biblioteca, o patio e bem pequeno 

o que limita bastante o espaco das brincadeiras dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. > . t " ( ' - 1 r ' ' ' "-SORES 

3.2 As vivdncias na sala de aula , T ? ~rTr 

Neste capitulo relataremos nossas observacdes, intervencSes na sala de aula e analise do 

material empirico, ou seja, a fala dos sujeitos6 que fazem parte desta escola mas precisamente 

0 Para preservar a identidade dos sujeitos que participaram desta pesquisa, identifieamos por letras do alfabeto e 

mimeros naturais. 
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alunos e professores. 

Para desenvolver esta pesquisa participante, iniciamos nossas observacoes no mes de Marco 

de 2006. A turma era uma segunda serie. 

A nossa investigacab buscava saber por que os alunos gostam da escola e nab gostam da sala 

de aula, entSo, nosso olhar se estendeu a toda escola. 

O espaco fisico da escola e bem limitado, nab ha lugar para as criancas brincarem, o recreio 

deles consiste em brincar de correr num pequeno espaco que ha na escola. Um dia um aluno 

me disse,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se tivesse uma quadra de futebol aqui na escola... oche ai seria bom demais e este 

aluno era um dos que mais dava trabalho a professora. 

Nas nossas visitas a turma da segunda serie, observamos que no inicio da manha os alunos se 

mantinham em silencio, mas, na medida em que as horas se passavam eles comecavam a ficar 

inquietos, nab se concentravam nas explicates que a professora fazia, alguns levavam 

brinquedos escondidos nas mochilas e ficavam o tempo todo pedindo para ir ao banheiro. 

Nos dias que observamos as aulas, a professora fez leitura compartilhada e sempre usava 

diversos tipos de textos, sempre notamos que os alunos ficavam muito dispersos na hora que a 

professora fazia a leitura, nab presenciamos aulas com outros recursos que nio fosse o quadro 

e o giz, isto impossibilitou-nos de avaliarmos melhor o desinteresse dos alunos, se era 

realmente pelo conteudo ou se era pela metodologia. 

Neste ano de 2007, iniciamos o Estagio Supervisionado no dia 26 de fevereiro. Comecamos 

com um diagnostico na turma da terceira serie, os alunos eram na grande maioria os mesmos 

da segunda serie. 

Este ano a escola esta com uma nova gestab, o predio ganhou uma nova pintura, que tornou o 

ambiente mais agradavel, pois, as salas estavam muito sujas, as paredes e as carteiras riscadas 

com corretivo e canetas, por isto, concordamos com o gestor quanto diz que, ter um espago 

fisico organizado e acolhedor e tdo importante quanto trabalhar com prdticas pedagogicas 

eficazes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA _  t > . . C l > c . P t t t 



No primeiro dia de aula, foi feito uma recepcao aos alunos no pequeno patio da escola, 

enquanto o diretor da escola falava, tanto as criancas quanto os pais e as maes conversavam, a 

partir dai comecam os a pensar... se os pais n3o param para ouvir questoes importantes 

referentes a vida escolar de seus filhos, imaginem os filhos? pois e, os pais demonstram na 

frente dos filhos que dab pouca importancia ao que se fala dentro da escola, contribuindo 

com este ato para que os alunos escutem menos seus professores. 

Sabemos que participacab da comunidade na escola e algo relevante, pois, o diretor, os 

professores e os alunos passam pela escola e seguem seus rumos, e a escola permanece 

sempre na comunidade. 

Nesta escola, foi possivel observarmos que a comunidade ainda nao descobriu o valor de sua 

participacab neste espaco, empiricamente ouviamos nos corredores, conversas que nos fez 

perceber que ha de modo oculto uma rivalidade entre os pais e a escola, apesar deles estarem 

presentes todos os dias na escola. 

Pela manha os pais e as maes trazem seus filhos e os conduzem ate as suas salas de aula, 

embora o gestor ja havia pedido para eles e elas acabarem com esse habito, pois, parece que 

os pais e as mSes so procuram os defeitos, entram nas salas sem pedir licenca a professora e 

colocam os filhos para sentarem onde acham que e melhor. 

Em conversa informal com uma professora, ainda no periodo das nossas observacoes em 

2006, ela fez um verdadeiro desabafozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aqui na escola quern manda sao os pais, se eles no final 

do ano disserem que ofilho tern que ser aprovado, nos temos que aprovar. 

As nossas inquietacSes ao realizar este estudo, era compreender e ate mesmo conhecer fatores 

que estab fora da sala de aula, mas, que interferem diretamente neste ambiente e este 

problema que identificamos existir entre os pais e a escola, interfere muito nas aulas, os 

professores ficam desgostosos, os alunos comecam acreditar que os professores tern medo de 

perder alunos pela pressSo que os pais deles fazem e comecam abusando dos seus direitos. 

Em relacSb a isto, a gest&o esta administrando este problema de forma coerente, se por um 

lado esta mudando o habito dos pais adentrarem nas salas no inicio das aulas, o gestor esta 

chamando os pais para participarem das decisSes da escola, um exemplo que presenciamos foi 
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no inicio das aulas, os alunos sempre entraram na escola pelo portao lateral e o gestor pensou 

em mudar a entrada dos alunos para o portao principal, mas, quando ele consultou os pais, 

eles acharam melhor continuar a entrada e saida pelo portao lateral, em fun9ao do portao 

principal da acesso a uma avenida movimentada. Tambem estao, sendo reahzadas oficinas de 

artes plasticas, teatros, danca e futebol e alem destas oficinas que sao reahzadas aos sabados a 

escola fica aberta a comunidade. 

Outro fator que interfere na vida dos professores e conseqiientemente nas aulas sao os baixos 

salarios, estes causam uma desmotivacSo nos docentes porque em funcao de ganharem pouco, 

alguns lecionam dois expedientes acarretando em uma carga horaria exaustiva. Em funcSo 

disto, lhes falta tempo para organizarem suas aulas, nSo e possivel aos professores dedicar-se 

a formacao continuada, nem mesmo comprar bons livros, o que e essencial na pratica docente. 

Na fundamentacao deste trabalho ficou evidente a importancia do planejamento para a aula. E 

nas nossas vivencias na escola comprovamos que la o planejamento acontece mensalmente, 

mas percebemos que a importancia esta voltada mais para os conteudos, apesar destes serem 

importantes, mas tambem deve ser valorizado e planejado a forma como estes conteudos 

serao trabalhados, para que nSo se torne algo tao cansativo. E interessante buscar alternativas 

que permitam ao professor n3o seguir apenas o livro didatico, apesar deste ser uma exigencia 

dos acordos feito com o BM, como vimos no capitulo anterior. 

O que tambem nos levou a trilhar este caminho, foi a queixa de muitos professores que 

diziam,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mens alunos nao querent nada. O que percebemos n&o foi isso, apesar de alguns 

dizerem que nao gostam de estudar, percebemos que eles nao estao gostando do ensino que 

estao recebendo, este modelo escolar, nao esta mais atendendo as expectativas dos alunos, 

eles realmente sab inquietos, o comportamento na terceira serie e parecido com o que tinham 

na segunda serie, alguns sio indisciplinados e quando chamamos os pais ou responsaveis 

destes alunos indisciplinados para conversar, percebemos e compreendemos que estes 

comportamentos e fruto da convivencia familiar. 

Existem alunos que desafiam a professora, sao inquietos e falantes, e esses alunos sao os que 

compreendem rapidamente os conteudos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mi ro c r - ' • ' r> M, pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -A -o-^ rnsB 
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Na nossa opiniab as mudancas que vem ocorrendo na tecnologia e na sociedade, exigem um 

novo modelo de escola e de professor. O professor precisa saber ouvir o aluno, conhecer o 

que eles querem aprender. Precisa tambem refletir como esta sendo trabalhado o conteudo, se 

o aluno nab esta entendendo e preciso refletir sobre a metodologia, fazer uma analise coletiva 

e individual. 

Percebemos que alguns professores ainda nab desenvolveram o pensamento critico em rela9§o 

aos conteudos, pois, entendemos que tudo o que esta em nossa volta pode e deve ser 

questionado, muitos conteudos que estSb presentes nos livros didaticos, nao interessam aos 

alunos, mesmo assim, alguns professores nab os questionam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Considero importante os conteudos didaticos, desde que os mesmo 

possam ter sentido existencial para os alunos, assim sendo, nao 

acredito que a importancia dos conteudos sejam questionados, uma 

vez que, e a fonte de onde emana os conhecimentos, principalmente os 

especificos. (Prof1. A). 

Se por um lado e importante o que a professora diz em relacao a transformar os conteudos de 

acordo com a realidade dos alunos, por outro lado, sabemos que isso nao acontece 

frequentemente, 6 isso que nos afirma a professora C. Os conteudos algumas vezes foge da 

realidade dos alunos, causando assim, insatisfacao e desinteresse na hora de aprender. 

E a professora C realmente tem razio, existem conteudos que fogem da realidade e do poder 

de compreensio do aluno. Naquele momento, eles realmente viajam para longe da sala de 

aula, porque eles nao entendem o que a professora esta falando, e como diz a professora A, e 

preciso transformar os conteudos em realidade para os alunos, mas em muitos casos o 

professor nab faz isto porque nao sabe. Desta forma, compreendemos que alem de selecionar 

os conteudos, os professores precisam de mais estudos, e preciso refletir a partir da pratica, e 

verdade que o professor precisa de saberes metodologicos, experiencia e contato com a 

realidade, precisa sempre esta se atualizando lendo muito e discutido muito sobre a pratica 

educativa, ou seja, e proprio da pratica educativa exigir uma formacao continuada dos 

professores. 

Assim sendo, nab podemos deixar de destacar a relevancia de uma metodologia adequada 

para o processo de ensino e aprendizagem. UN'Vr.0-" i,->,i^ - rcr€RAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Conhecemos diversos tipos de metodologia e sabemos que a cada dia outras mais surgirSo. 

Muitos docentes ainda definem metodologia como dinamica, e na verdade as dinamicas sao 

tipos de metodologias. As metodologias sao as formas de conduzir as aulas. Sobre este 

aspecto, vejamos o que fala a professora C.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A importancia das metodologias e que atraves 

delas o educador vai fazer com que suas aulas sejam mais dinamicas, tornando-as assim 

mais prazerosas para os educandos e fazendo com que eles progridam ainda mais. 

Concordamos com a afirmacfio da referida professora, visto que uma boa metodologia 

contribui decisivamente para o resultado satisfatorio de uma aula. As vezes o professor pode 

levar video para a escola, musica e outros materials diversos e nao obter exito, um outro 

professor pode alcancar seu objetivo sent usar tecnologias modernas. Consideramos relevante 

o pensamento da professora A quando diz, acredito que a aprendizagem so funciona e 

acontece a partir de uma metodologia que deve ser acatada como sendo a melhor maneira de 

se realizar o processo ensino aprendizagem. 

Como disse a professora A, a metodologia precisa ser adequada ao conteudo e o professor 

precisa saber trabalhar com a metodologia escolhida. Nao adianta por exemplo: a professora 

trazer um video para a sala de aula que ela ainda nao tenha assistido e nao saiba explorar este 

filme, contextualizando com o trabalho de sala de aula, ou mesmo um cartaz, apenas para 

enfeitar a sala, estes recursos funcionam se bem explorados. 

Quando perguntamos as professoras do turno matinal em que momento os alunos se 

interessam mais pelas aulas, todas responderam que eles se interessam por algo novo, material 

concreto, algo que chame a atenclo deles, e importante destacarmos o que nos respondeu a 

professora A. Mens alunos se interessam pelos momentos em que passamos a considerar suas 

experiencias, sua leitura de mundo, como tambem no momento que nos atribuimos materials 

concretos na exposicao dos conteudos. Isto sem duvidas os deixam mais interessados. 

Diante do exposto, reconhecemos a importancia de uma aula com recursos que a transforme 

em algo proximo ao cotidiano do aluno, por mais complexo que seja o conteudo, mas, e 

prudente ressaltar que nem sempre os professores trabalham materializando os conteudos, as 

vezes falta recursos e as vezes ate mesmo habilidade, pois sabemos que a formacao docente 

continuada e algo que precisa de mais atencSo por parte dos govern antes. 
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A professora que leciona na serie que realizamos o nosso Estagio, demonstra muito esforco 

para acertar na sua pratica, entretanto, ela tem encontrado alguns obstaculos, sua formacao e 

em nivel medio e sua preocupacSo na epoca do nosso Estagio era iniciar sua formacao em 

nivel superior, porem suas tentativas nao obtiveram sucesso, porque o Institute no qual ela fez 

as provas nab conseguiu formar a turma do Curso de Pedagogia, se ela tivesse conseguido 

ingressar nesta institui?ao, o custo seria pago por ela mesma. 

Esta professora concluiu o magisterio ha mais de dez anos, esteve afastada de sala de aula por 

cinco anos. Ao retomar ao trabalho docente nao presenciamos nenhum preparo pedagogico, 

como tambem nenhuma intervencab estrategica diretamente na sala de aula, isto nab ocorreu 

nos dias que estivemos na escola. Neste contexto, questionamos a pratica docente que se 

efetivava no ambito da sala de aula, posto que, a realidade da turma e semelhante a realidade 

de outras salas de terceira serie do ensino publico, onde existem alunos que nao reconhecem o 

alfabeto completo, a maioria ler ainda juntando silabas e nem de longe conseguem fazer uma 

interpreta9So textual. 

Apesar de nab termos presenciado nenhum apoio pedagogico a professora, no periodo em que 

estavamos na escola, em conversa informal com uma das orientadoras, ela nos contou que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

existe muito trabalho burocrdtico, mesmo assim ela tem como prioridade o aluno, a cada 

final de bimestre ela acompanha as notas e informalmente conversa com os professores, os 

pais e ate com os alunos. Alem disso ela nos informou que esta sendo construido um projeto 

de leitura que sera desenvolvido pelas professoras e coordenado por duas orientadoras 

pedagogicas. 

Na fala da orientadora pedagogica, aparece como elemento principal o aluno, a nossa 

preocupacab foi justamente compreender as relacdes dos alunos com a escola e por isto, 

resolvemos ouvir o que eles pensam sobre ela. 

Perguntamos se eles gostam da escola, todos responderam que sim, os motivos que os fazem 

gostar da escola sab diversos, uns gostam por causa do pessoal de apoio (a secretaria, agentes 

administrativo e a propria gestao). Outros gostam da escola porque querem aprender. Quando 

questionamos o que e para que aprender, muitos nao souberam responder. Esta e uma questao 

extremamente relevante, posto que tem a haver com o significado social da escola para o 

aluno. 



JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para muitos dos alunos que ouvimos nesta pesquisa, a educacao formal ainda nao faz sentido 

em suas vidas. Nesta perspectiva nos questionamos, como e que alguem gosta de uma coisa 

que nao sabe para que serve? 

Muitos alunos querem aprender matematica e mais uma vez questionamos a importancia de se 

aprender matematica, e muitos responderam que e para passar nas provas. 

Nas nossas conversas com os alunos percebemos que eles atribuem o sentido da educacao 

como instrumento para o ingresso no mercado trabalho. Vejamos o que dizem os alunos sobre 

essa questao: Estudo para nao ser vagabundo, porque quern estuda arruma emprego. (aluno 

8). A coisa mais importante na vida da gente e a leitura... porque agente para pegar um 

emprego tem que ter leitura. (aluno 9). 

Entre os quinze alunos que entrevistamos apenas uma aluna destacou outra funcao social da 

educacao, alem de proporcionar opcSes de emprego. Segundo ela, o seu objetivo na escola e: 

ler escrever e aprender, o aprender serve para trabalhar para nao pedir a ninguem para ler, 

pode ser um segredo e quando for viajar nao se atrapalhar no onibus. (aluna 1). 

E importante os professores ouvirem seus alunos tambem neste sentido. E relevante os 

professores conhecerem o que pensam os alunos em fazer com a educacao que recebem na 

escola e mais importante ainda e desperta-los para buscarem sentido no que aprendem. 

Na sociedade que vivemos e perigoso o aluno so atribuir o sentido da educacao ao trabalho, 

porque ele pode ver o seu pai ou o seu vizinho desempregado e estes terem um certo nivel de 

escolaridade. Diante disso, ele pode perder o interesse pela escola. 

Hoje a funcao da escola vai alem de preparar o sujeito para o mundo do trabalho, pois alem de 

incluir-se no mercado de trabalho. Ele vai interagir no meio social. Sendo assim, ele precisa 

de uma boa educacao para fazer uma interpretacao dos fatos sociais e sozinho buscar mais 

conhecimentos. 

Dos problemas que identificamos na sala, o mais grave foi os alunos que nao dominam a 

pratica da leitura. Neste caso, nossas intervencdes foram direcionadas para melhorar o 

desenvolvimento da leitura e compreensSo dos textos. Desenvolvemos tambem atividades 

UN'wt'.' - ' ' -•AL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 6 CAIvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.l-'ir^.GK;.- "'•  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO OE FGRMAyAO OH PROFl i SĜ  
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com o objetivo de avaliarmos em quais delas os alunos se envolviam mais e quais ficavam 

mais despeco e inquietos. 

Todas as atividades que preparamos e aplicamos foi em conjunto com a professora, pois, a 

seqiiencia de conteudos que ela preparou para o ano letivo nos nio alteramos. 

No dia 05 de marco preparamos uma aula de portugues, o texto que usamos foi o da musica 

"O caderno" de Toquinho. 

No primeiro momento apresentamos a musica, explicamos a estrutura do poema, enfatizando 

os versos e as estrofes, ouvimos a musica com uma pausa em cada estrofe e ao mesmo tempo 

que iamos ouvindo, iamos acompanhando a leitura da letra da musica que estava exposta em 

um cartaz fixado a lousa. Em seguida, ouvimos a musica sem pausa e ao termino da escuta, 

fizemos uma leitura coletiva da musica completa. Apos a pratica da leitura exploramos as 

palavras com silabas complexas que haviam apenas na primeira estrofe. 

Esta atividade foi um sucesso, todos gostaram da musica principalmente as meninas, todos 

fizeram a leitura e se envolveram no exercicio. 

No dia 06 de marco fizemos uma leitura compartilhada sobre os astros, os alunos no inicio da 

leitura ate estavam quietos, mas, na medida que iamos avangando na leitura eles ficavam 

inquietos e pouco prestavam ateneao. 

Ja no dia 08 dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m a r 9 0 , combinamos com a professora os materials que seriam usados na aula 

sobre os movimentos da terra, a professora trouxe laranja, barbante, palito e vela. Neste dia, 

usamos os materials para representarern os movimentos que a terra faz ao redor do sol e de si 

mesma. Os alunos receberam muito bem esta atividade, de imediato fizemos questionamentos 

oralmente e verificamos que houve aprendizagem. 

Procuramos comparar atividades interativas com atividades mais tradicionais. 

No dia 15 de m a r 9 0 trabalhamos com uma leitura informativa sobre a Amazonia, em voz alta 

fizemos esta leitura e pedimos que os alunos acompanhassem em seus livros. Em seguida, 

pedimos para eles completassem a atividade referente ao texto que estava no livro didatico. 



Esta atividade foi pessima porque, eles nao acompanharam a leitura, eles estao encontrando 

muitas dificuldades com os novos livros didaticos, alem das dificuldades de leitura que eles 

ainda possuem. 

Os novos livros didaticos que os alunos da rede publica receberam este ano estao 

reformulados, exige mais compreensSo dos alunos, mais criatividade. Reconhecemos que o 

livro didatico pode ser um dos instrumentos para auxiliar no trabalho do professor, ele nab 

deve ser o unico instrumento usado em sala de aula. Com esse novo modelo que estao sendo 

elaborados os livros, o professor precisara ajudar ao aluno a manusear os seus livros e 

obterem resultados satisfatorios. 

No dia 20 de marco aplicamos uma atividade de leitura e interpretacao com a Lenda da 

Vitoria-regia, este texto faz parte do livro didatico que os alunos receberam. 

Antes de iniciamos a leitura, numeramos os paragrafos, dividimos o texto em duas partes para 

serem trabalhadas em dois dias. 

Iniciamos a leitura por paragrafos, na medida que iamos lendo os paragrafos, iamos 

interpretando-os oralmente, no primeiro dia iniciamos a estoria, no dia seguinte concluimos. 

Em nossos questionamentos oralmente, iamos avaliando se houve compreensao do texto pelos 

alunos, explicamos detalhadamente como resolver a atividade no livro didatico e nesse dia o 

trabalho deu certo, os alunos se envolveram na atividade e nesta aula so usamos o texto, o giz 

e a lousa. 

Alem de nossas intervencoes, observamos as aulas da professora, quando a aula e bem 

planejada o sucesso e visivel, tambem nas aulas com demonstracoes praticas, com a utilizasao 

de recursos bem adequados eles prestam mais atencSo. 

Nas nossas observacoes, a importancia de um bom planejamento evidenciou-se ainda mais. 

Sem duvidas, aulas bem planejadas nao deixam espaco para os alunos se dispersarem, e um 

bom planejamento tambem inclui o calculo de tempo para cada atividade, respeitando e claro 

a aprendizagem do aluno. t o j ^ ^ , , t , n i R, ( 
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Percebemos que alguns alunos sab sempre atrasados em relacao ao nivel da turma, mas, o 

atraso da-se por conta deles estarem acostumados a ficarem conversando quando a professora 

inicia as atividades. Eles confiam que no final a professora vai espera-los. Por outro lado, ha 

aqueles alunos espertos que sao aqueles inquietos e falantes que copiam rapido e ficam 

conversando. 

Por isto, e importante calcular o tempo suficiente para a realizacao das atividades, 

principalmente aquelas copiadas da lousa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/*»( > A "if. 
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CONSIDERACOES CONCLUSIVAS 

Numa sociedade em movimento, onde as certezas nlo existem, as teorias envelhecem com 

frequencia e muito dificil concluirmos algum estudo, pois, as pesquisas estao para serem 

contestadas e assim surgirem novos conhecimentos, neste caso, teceremos entao, algumas 

eonsideracoes. 

Esta pesquisa foi uma tentativa de conhecermos os problemas e buscarmos subsidios teoricos 

para viabilizar a pratica docente e tornar as aulas mais significativas e atrativas para os alunos. 

Uma primeira apreensao feita por nos, e que os alunos gostam da escola, gostam dos 

professores e querem estudar, a verdade e que existem alguns conflitos humanos, como: igual 

a todo ser humano, os alunos tem historias de vida diferentes; os problemas familiares 

interferem muito no comportamento dos alunos era sala de aula; a falta de apoio dos pais 

tambem atrapalha, as criancas problematicas na escola, nao reconhecem a autoridade dos pais. 

Entendemos que os alunos nao devem ter medo dos pais e professores, eles precisam e 

reeonhecer que estes, tem autoridade sobre eles, precisam tambem aprenderem respeitar pais e 

professores como seres humanos. Se isto for possivel enquanto sab criancas provavelmente 

serab adultos que terio um bom convivio social. 

Por parte dos professores e preciso ajustarem suas relacdes com os alunos, o professor e um 

profissional e por isto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n&o deve existir relacdes com tracos de parentesco, o amor dos 

professores deve estar ligado ao bom desenvolvimento dos alunos, ou seja, boas escolhas 

metodologicas, bons conteudos e compromisso com a aprendizagem. 

Reconhecemos que nos momentos de planejamentos deve haver uma preocupacao maior em 

transformar as aulas em momentos agradaveis. 

Nab podemos esquecer de mencionar a carencia de recursos didaticos na escola bem como de 

recursos tecnologicos, entretanto destacamos o esforco dos docentes e do nucleo gestor da 

escola para torna-la um ambiente agradavel e de aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f i r •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "̂ I'izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ;*. >s i i , 1 .t " 
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Ressaltamos que, diante das dificuldades e possivel concretizarmos o direito que as criancas 

tem de freqtientar a escola, mesmo com os problemas que afetam as escolas publicas, nao 

podemos afirmar que todas as escolas nao oferecem ensino com qualidade. 

Durante nosso Estagio apreendemos que, a escola de qualidade nao surge num passe de 

magica e nem sempre o melhor ensino acontece na escola bem aparelhada. E possivel 

construir uma boa escola, se todos os sujeitos que fazem parte direta ou indiretamente deste 

espaco estiverem comprometidos com uma aprendizagem eficaz. 
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A IMPORTANCIA DO ESTAGIO SUPERVISIONADO E DA ELABORACAO DA 

MONOGRAFIA EM MINHAFORMAClO PROFESSIONAL 

Este e um momento de reflexao para mim, revivo agora todos os passos que foram 

necessarios para construir este trabalho monografico. 

InicialmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a minha ideia, era apenas pesquisar o que aeonteeia dentro da sala de aula. Para 

concretizar esta ideia, realizei uma pesquisa bibliografica. Com a orientacao adequada da 

professora Ms. Gerlaine, fui tecendo fios e elaborando este trabalho. 

Compreendi que na elaboracao da monografia e preciso usar todos os conhecimentos 

adquiridos durante o processo de formacao, ou seja, e a hora oportuna para efetivac3o da 

interdisciplinaridade. 

Quando analisei em parceria com a orientadora os caminhos que este trabalho deveria trilhar, 

confesso que foi um momento de apreensao, pois, eu teria que descrever sobre temas 

complexos, a exemplo de curriculo e planejamento educacional. 

Iniciei pesquisando as politicas publicas para a educacao, embora, ja ouvisse falar das 

intervencoes do Banco Mundiai na educacao brasileira, meu conhecimento era algo 

superficial sobre este assunto. Ao me aprofundar nos estudos, comecei a entender diversas 

mudancas que vem ocorrendo na educacao, sobretudo passei a compreender que as politicas 

publicas para a educacio brasileira, sab elaboradas de acordo com as normas estabelecidas 

pela BM, e esta intervenc&b do BM reflete diretamente nas escolas, e o resultado nao e algo 

apenas benefico, pois, os tecnicos do Banco elaboram pacotes para a educacao, e estes sao 

repassados as escolas como sendo verdadeiras formulas magicas e na pratica geralmente eles 

nSo funcionam. 

Considero ser importante para todos os sujeitos envolvidos com a educacao formal, a 

informaclo de que esta sistematizacao depende dos acordos firmados longe das escolas. 

Apos o estudo realizado sobre o BM e as politicas para a educacao, analisei a nova Lei de 

Diretrizes e Bases - LDB, Lei n° 9.394/96 e os Parametros Curriculares Nacionais - PCNs e 

assim constatei que, tanto a LDB quanto os PCNs seguem orientacoes do Banco Mundiai e 
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deste modo, percebemos porque alguns itens que constam na proposta norteadora se 

distanciam tanto da realidade da grande maioria dos professores brasileiros, pois, os tecnicos 

do BM que elaboram pacotes para a educacao vivem numa realidade distinta das escolas 

brasileiras e precisamente do sertao. 

Apos uma analise de como o nosso ensino e organizado, passamos a analisar a importancia do 

planejamento a pratica docente. E a nossa compreensao foi que, quando tratamos de 

educacao, o planejamento deve ser o eixo condutor desta pratica. No entanto, planejar nao 

significa encontrar a formula magica para resolver todos os problemas da educacao. 

O planejamento nab pode ser algo imutavel e definitivo, por este motivo ele deve ser 

construido levando-se em conta a flexibilidade, para que durante o seu desenvolvimento 

algumas mudancas possam acontecer. E preciso entendermos o planejamento como um 

processo continuo que nos indica o caminho para onde ir e as maneiras de como chegar em 

nosso destino. 

Com o trabalho fundamentado teoricamente, iniciei a pesquisa de campo. Passei um semestre 

apenas observando o espaco escolar e o ambiente da sala de aula, no semestre seguinte alem 

de observar as aulas realizei intervencSes na sala de aula, esta etapa foi relevante em minha 

formacao, porque neste momento interagi com os alunos e exercitei na pratica algumas teorias 

adquiridas na Universidade, foi possivel compreender melhor as relacoes que se estabelecem 

dentro da sala de aula. 

Talvez nab seja possivel neste breve relato, descrever o quanto o Estagio Supervisionado e a 

elaboracao da monografia foram importantes a minha formacao docente, mas, tenho certeza 

que contribuiram satisfatoriamente e estes aprendizados se farao presentes em minhas praticas 

docentes que desenvolverei posteriormente. 
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ANEXOS 



DIAGNOSTICS DA TURMA, TERCEIRA SERIE A 

A turma tem 35 alunos matriculados, com idade entre 9 e treze anos. A freqtiencia e regular. 

50% dos alunos, so conseguem ler juntando as silabas, 100% nao consegue fazer a leitura dos 

textos respeitando os sinais de pontuaeao. Um dos alunos e repetente por tres vezes na 3a serie 

e nao reconhece todas as letras do alfabeto. 

A escrita so se mostra satisfatoria em palavras simples, quando as palavras envolvem silabas 

complexas como o r intermediario ou lh, nh a dificuldade e quase da turma toda, as producSes 

textuais se resumem a pequenas frases. 

Em matematica a maioria sabe contar ate mil, fazem operacoes envolvendo ate multiplicacao, 

em calculos mentais eles apresentam mais dificuldades. 

Os alunos sabem mais o que assistem na TV, mas mesmo assim, os conhecimentos gerais sao 

fragmentados, de modo geral a capacidade intelectual precisa ser mais explorada. 
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Sou eu que vou seguir voce do primeiro rabisco ate o be-a-ba 

Em todas os desenhos coloridos vou estar. 

A casa, a montanha, duas nuvens no ceu 

E um sol a sorrir no papel. 

Sou eu que vou ser seu colegas, seus problemas ajudar a resolver. 

Te acompanhar nas provas bimestrais voce vai ver. 

Serei de voce, confidente fiel se seu pranto molhar meu papel 

Sou eu que vou ser seu amigo vou lhe dar abrigo se voce quiser. 

Quando surgirem seus primeiros raios de mulher. 

A vida se abrira num feroz carrossel e voce vai molhar meu papel. 

O que esta escrito em mim, comigo ficara guardado se lhe da prazer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vida segue sempre em frente, o que se ha de fazer. 

So peco a voce um favor, se poder. 

N3o esqueca num canto qualquer. 

Toquinho 
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