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AGSADECIMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mumi tonga Jornada sempre precisamos de pessoas que nos protej a como 

abrigo.  

Durante minha vicla o meu abrigo mate seguro f oi meu Deus,  que sempre 

rne deu sabedoria para camint iar com passeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA femes; 
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EPiGRAFE 

"A nova perspect iva de educar t r i e para educacao inf ant !  de forma int egrada 

as f t i npes de educar e "cuidar",  que devem estar assodados a padroes de 

cpaldades.  Essa quaf idade advem de concepcoes de desenvolviment o que 

consideram a crianca nos inais diversos cont ext os sot iais,  ambient ais,  cuf t urais e 

mate concret amenie,  nas int eracoes e pr i t l cas soelais,  que Ihes f om e p m etementos 

retecionados a sua formagao e consl rucio de Ident idade".  

RECNE!  (Ret  Curriet i iar Mac.  para Educacio infanl i l ) 
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RESUMO 

O t rabaiho t em como obj st ivo apresent ar o resume do t rabaiho 

monogf i f ieo da pesquisa de estagte:  "'Educacao Infant i l  nos aspeet os pedagdgico e 

inancei ro da escola pubSca",  reaiizadas corn professores das escolas dos 

municipios de Santa Helena e Caj azeiras do Eslado da Paraiba.  

Durant e a reat izacao e desenvoWnent o desse t r abal i o est udo e anaiises 

de algt ins pressupost os t eoricos met odoiogicos f oram reaiizados para uma met ier 

fundament acao nos drferentes paradigmas da educacao e organizacao escrit a dos 

pont os est et icos de uma monograf ia.  

Na int roducao t rat a-se dos mot ives peios quais deddf rnos desenvolyer o 

est udo e a real izable da pesquisa,  exciumdo assim as perspecnVas e ainda os 

nossos procedknent os met odoiogicos para a real izable da pesquisa.  

Assim come na f i indament agao t eorica,  t ent amos descrever at raves de 

pont os esseneiats fundament os bi si cos sobre a educacao como t odo,  para a 

t ransfomiacao social  do homem. Buscamos ainda,  cont ext uafear a reaHdade da 

educacao infant s no ststema do ensino publ ico e ainda urn panorama nos seus 

aspeetos gerais.  

Conciuida a pesquisa passamos ent ao a anaiises dos resut t ados.  onde 

eada pont o pesquisado coin os prot isst onals foram est udados,  anal lsados e 

cent ext ual izados at raves de producoes de t ext os cr i leas e ref lexivos.  

Numa aval iacio geral  f et a petos prof issionais dessa area de ensino 

pesquisada,  t rat a-se de uma slt uagao que precise ser reorganizada por part e dos 

gest ores responsivels,  para que possa mef t iorar assim,  a quaf idade da educacao 

infanta,  nao so nos aspeetos f lnanceiros e pedagopcos mas sim,  em t odos os 



aspeetos,  a part ir cto proprio ingress© dos prof issionais,  as condicdes de t rabaiho da 

escoia,  a f or macl o cont inuada dos professores,  o fazer pedagogico e at e mesmo o 

nivel de formagao desses prof issionais.  

Durante o estagto,  v i l l as f oram as minhas vivencias e experiencias 

adepiridas.  Cada dia que passava,  mement o de duvidas,  ref lexoes sotore a reat tdade 

de apre.ndiza.gein dos nossos e&icandos e as condigoes de est udo at e ent ao,  por 

eles viveneiadas.  

Ent re esses e out ras angust ias o estagto chega ao sen t ermino.  Sou 

conscient e,  n i o pude fazer rout e para mudar a realt dade,  mas irei dar cont inuidade,  

sempre na perspect lva da mudanga e na busca per uma educacao de qualidade.  

No decorrer de t odo desenvolviment o e t raj et oria desse t rabaiho,  l ive a 

preocupacao de fazer t odo urn relat e das earacterisHcas da escola onde t rabaiho 

como professora das series inicsais e onde l ive a oport unidade de desenvoiver 

t amhem o meu estagto.  

Para urn t rabaiho assirrs,  com cert eza eu j amais t eria concf icoes de 

eaminhar sozf t iha,  t eria de subsidiar com aiguns amigos para aj udar a sair das 

df f icyldades.  Esses amigos foram as referencias t edricas,  que muit o me aj udaram na 

const nj cao de t odo t rabaiho.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTROPUGAO 

Nos yt t imos anos,  convivemos corn cf iscursos educacionais,  que t razemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m 

mu context© argument os sobre a mei t or ia e v a k H i z a c j i o cfa educacao,  nos ma is 

cSversos niveis de ensino,  ent re e t e s o ensino i nf ant !  

A LOB (Lei de Diret rees e Bases) da educacao braslei ra,  lei 9394196,  que 

def ine e estabetece de forma inciswa o at endiment o educat ional das criancas de 

(zero) Q a 06 (sete) anos de idade,  nas creches e pre-escoias,  uma educacao 

gratuf t a e est at al ,  com prof issionais espect al izados,  escolas com est rut ura 

adequadas e ef icacla nos programas de atendimentG.  

Ent ret ant o,  ao observarmos at ual st uacao da educacj o infanta,  percebeu-

se que t at s pressupost os nao foram considerados.  O ensino Ii i f ant l !  nos ut t imos anos 

se encont ra a margem clos sens diref t os,  e o process© de ampiiacao de at endiment o 

e qualdade coninuou est avel .  

Oesde 1996,  periodo em que nouve a ult ima reforma educat ional ,  a 

charnada Lei 3394196 cpe a rede municipal de educacao e a tnstancia que deve ser 

apoiada de forma t ecnica e inancei ra peio Estado e Unt i e,  para que a mesma 

possa mant er essa rede educat ional com ef i t iencia e quaiidade.  

No ent ant o,  nao l iouve uma sint onia ent re as respecovas redes.  O Estado 

e a Unlao cumprt ram o que f oi est abet et ido.  A lei apenas t ransf er t j  onus e nao 

bonus,  a l e m de n i o haver na prat ica,  f ont e especif ica dos recursos f inanceiros para 

a niat i i i t encl o do ensino inf ant !  que ora "sobr ew e de carona".  

Enquanto isso o Fundo de Manutengao e DesenvoMment o do Ensino 

Fundament al (FUNDEF) inst t uw,  desde 1998 25%.  dos recursos da educacao para 

inar iciamer i t e do Ensino Fundament al de forma exelusiva.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em reiacao ao ensino infant il  nao se sabs a f inal ,  que recursos de f at o sl e 

dest inados para a manut encio cfesse segment s educact onal.  Apenas sabemos,  que 

I j ust ament e nesse m'vel de ensmo que se concent re o mator numero de 

prof issionat s n i o quaiif icados para o exercfcio do magist ert o,  uma clent ela de baixa 

renda,  sem uma assist encia social  e os menores salaries.  

Apos 10 (dez) anos da t it t ima reforms educat ional que acont eceu no ano 

de 1996,  que assegurava a quaiidade a t odos os niveis de ensino,  at raves da Lei 

9393f96: podemos ent ao ref iet irmos,  o que de fat o mudou na prat ica? Em especial  a 

educaclo int ant l? Podemos perceber isso se i zermos uma anaNse das reals 

condi pes das escolas pubBcas,  onde na materia delas n i o t ern est rut ura f isica 

adequada,  f at am-lhes mat erial  didat ico,  alem cie uma assist encia psicoldgica e 

pedagogica qua I l ea da e a formacao quafincada do professor que exerce t i n c l o 

dupla de at ividade "educar e euidar dessas criancas.  

Na perspect ive de ref let ir a sf t uacio da Educacao Inf ant !  na escola 

puWica,  ent endeu-se ser de grande signif icado a nossa pesquisa.  

Enquanto professora corn exercfcio nas escolas publ icas do sist ema 

est at al e municipal e como aiuna do curso de pedagogia da Universidade Federal de 

Camptna Grande t enho relet ido sobre a at rial sit uacao da educacl o infant it  do 

nosso pais,  em especial  do municlpo de Caj azeiras e Santa Helena,  onde at uo 

como professora.  

Assini,  sent !  a necessidade de desenvolver um estudo que envo^esse:  

"Educacao InfantB nos aspeet os peiagdgicos e f inanceiros da escola pt ihl lcaf ,  

desenvoMda corn os professores da rede publ ics dos municipios de Santa Helena e 

Caj azeiras no Est ado'da Paraiba,  durant e um per iodo de 06 f seis) meses ent re os 

anos de 20Q6I2007,  at raves da aiuna Maria Rosiroar G.  dos S.  Rodrigues,  do Curso 



cie Pedagogia com haWt acS© a Docencia,  da Universidade Federal de Campina 

Grande - UFC6 - Cent re de Formacao de Professores - Campys V - Caj azeiras -

Paraiba.  

Durant e a preparacao e r eal zacl o dest e t rabaiho,  est udo e anaKses dos 

pressupost os t eoricos e met odoiogicos foram reait eados t undament ados aos 

dlferent es niodelos e parat f gmas sobre educaej o.  

No decorrer do desenvoiviment o da pesquisa,  f oram reaBzados est udos,  

discussoes e ref iexoes pert t nent es a t emat ica.  Assro come:  a prat t ca pedagogtea,  a 

formacao do professor,  o mat erial  didl t l co,  as inst it uicoes de ensino e os recursos 

f inanceiros da educacao infant ! .  

O referido t rabaiho esf i assim compost o:  

* i nt rodi i cio - t rat a-se das nossas razees,  pefas quais decidimos reaiizar a 

pesqt i isa.  

* Procecfenentos Met odoiogicos - descreve na Integra os met odos t isados para a 

reaiizacao do nosso t rabaiho.  

* Fundament acio Tedrfca - sao as fundament acSes basicas de aiguns pressupost os 

t eoricos que dao sust ent ayao ao t rabaiho.  

* Analises e Est lgio - sSo as nossas ref t exoes sobre os "achados* da pesquisa e 

a rgum enta coes t eorica s.  

* Vwencias do Estagto - sl o regist ros ref lexwos de f at os que mereceram eofase 

durant e o est agio.  

* Constdera^oes Finais - sao as nossas fat es,  em reiacao a t emat ica e as 

sugest oes.  

* Blbiograf ia - os t eoricos que contrttHJtram para o ct esenvolwrt ent o da pesquisa.  

* Anexos - mat erial  escrit o usado durant e o t rabaiho.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UNIVERSIDADE FEDERAL 
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BROj CEDlMENTOS METOPOLQGfCOS 

A nossa propost a de t rabaiho,  para o estagto eta docencia (magteterto em 

nivel superior);  curso de pedagogia,  const it ui mima pesquisa-acao,  cont inua do 

est igt o,  vot t ado para as observacoes,  est udos,  discussoes e ref lexdes sobre a 

t emat ica,  com os professores das escolas publicas do munietpto de Santa Helena -

PB sobre:
 8

A edi i caelo infant i i nos aspeet os pedagogicos e inancei ros",  

Essas mformacoes foram obt idas at raves da vi st a a aigumas escolas 

pi j bi icas do munidpt o e a professores do ensino infant i i ,  onde sof ict amos dos 

mesmos as informacoes necessarias per meto de quest t onart os escr t os,  contendo 

10 <dez) quest oes.  Ent re elas quest oes abert as,  fechadas e j ust if icabvas,  onde est es 

poderiam se expressar de maneira i ivre sobre o t ern a.  

No decorrer dos primeiros cont at os foram mant idos apenas o processo de 

observacSes,  di l t ogos,  acerca da educacao infant i i ,  dos f at ores que ora int erferem 

no desenvoiviment o desse segment o de ensino.  

Out ras et apas,  t ambem f izeram parte desse t rabaiho.  Ent re elas.  o 

aprofyndament o t edr ico,  at raves das iet t uras e f icbament os.  Essa etapa nos 

subsidtou na etaboragao da referida propost a.  Em seguida o desenvoivknent o da 

pesquisa e o estagto.  Este ult imo f ol  deseiwolvido na Escola ...  no municipio de 

Caj azeiras/ PB.  

Todo o result ado desse t rabaiho se t ornou num docunient o escrit o e 

apresent ado como obj et o de defesa e est udos.  



Capital©zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I:  EMJCAt ~.V.  iVFANTIL NO S1STEMA DE EMSI f ^ - JBLICO 

A educacao e necessaria a cacta ser humano.  Ela aproxlma a humanidade 

a tuclo aqi i l lozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm j a l ot  criado pelo homem. e ant es a educagi© era import ant e,  hop 

ela e,  ainda mate decisive em uma sociedade baseada no conheciment o.  

A educapo e considerada um process© de desewoMnent o de 

eapacidade do ser human© que abrange a formacao f isica,  iet elect t ial e moral .  

Comega na famt l ia,  se aprende na escola,  no t rabaiho,  nas inst it uigoes socials,  

movf t nent os de grapes e nas demais manf festagoes cuit urais da sociedade.  

Para Durkheim °a educacao e a agi o exercWa pelas geragoes aduf t as 

sobre aquelas que ainda nao est l o maduras para a vida social .  Ela t ern por obj et o 

suscf t ar e desenvohrar na crianga um cert o numer© de est ados f isicos,  int elect uais e 

morals que deia reclamam a sociedade pol l t ica no sen conjunt© e o meio especrfic© 

ao qual ela # parHcufairmente desbnada".  DurWieim {192211980,  p.  51).  

Assro sendo,  a educaclo consist e numa seclaBzagao,  na t ransf ormagio 

de urn serindividuaf  egoist s e a-soclal,  num ser social.  

A f lnaUdade da educagi© i  responder as necessfctades sociais,  preparar 

cada um,  para bem desempenhar suas fungdes para quais elas sej am chamadas a 

cumprir na sociedade.  Desse mode, os cBretos da crianga de 0 {zero") a 0© Cseis) 

anos a educaclo e assegurada no art .  227 da Const it uigao f ederal de 1988 e 

reaf tmad© no art .  53 do Est at ut o da Crianga e do Adolescent e - ECA 199Q. Assim 

como nos art .  29130 e 31 da LDB {Lei de Dt ret rtees e Bases) da Educagi© Nacional.  

Estabelecendo com isso cliret rizes e normas essenciais para garani r o 

desenvof t wnent o de poi i t icas publ icas de garant t a a educagao inst t uct ort al e 

peil t icas int egradas para a inf incla.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A insergao desses diref t os na esfera educact onal,  j usBBca-se o process© 

Wstorico de const ruclo e evolugao de acoes socials de at engio as criangas e t  

principalrnente,  nas mudangas de concepgoes sobre crianga,  infancia,  

desenvoMment o inf ant !  e aprencRzagem,  concebida ao longo desse processo.  

A.  deftntgao legal da Educacao inf ant !  como a primeira etapa da Educaclo 

baslca represent a um marco hist drico ret evant e em nesso pais,  Essa det erminaclo 

promove a inst it ucionalt zagao,  nort ela o desenvoMment o de acoes fort alece a 

mobHizagao social  viabifea e garant e a evolugao de discussoes sobre a mel ior i a da 

quaiidade da educagao infant !  e esf imula a conscient izagao do compromisso de 

t odos com essa etapa de ensino.  

Educagao baslca sicpilf lca compromisso social,  det erminaclo e respet o 

aos cl i relos humanos.  Considerando ser essa uma deinsclo adecpada,  percebemos 

em aiguns murt icipios brasi leiros,  que o reconrt ect t nent o a Educaclo inf ant !  come 

import ant e etapa no desenvoiviment o das compet encias psicoogrut j vas das criangas 

e o processo de const ruclo da polf t ica para o ensino infant i i const t t uem um conj unt o 

de agoes impiant adas pete observagio da complexidade de cada r egi e .  

Para out ros municipt os,  ainda n i o ha nenhuma agi o,  nao ha obj et ividade,  

fat ta a par t icipacio social  Falta a const rugio da polf t ica para a mfancia e na 

diversidade das int engdes,  quest oes det ermhant es,  ainda n i o sl o (fecut idas.  

A.  t arefa de fazer cumprir a lei de promover a efet iva mt egragio das 

inst t ut goes de Educaclo infant i i (prwadas e partJcuteres) cont inuam funcionando 

sem vincutagao com os sist emas de ensino,  pois grande part e da rede de 

aten<f t nento I educaclo infant f l ,  f oi const t uida hist orieament e no ambl o da 

assist lncia social ,  e que at e hoj e n i o se deffcrtram font es especif icas de 



fmanciament o para amplar e esnmular a educagao e de assumir essa rede,  ou o 

at endiir ient o as criangas "da assistencia social".  

FhalTient e a educagio inf ant !  represent s uma marca mut o import ant e na 

histdria da educacao basica.  Na sua composigio est ao dr gi os governament ais das 

t res esferas adni inist rat i f as,  ©rganizagoes nio-govemament ais,  t odos sob a 

coordenagio do MEC,  que defWu uma polit ies socf et i r ia,  que at e hop,  n i o f oi 

resoividc os proWemas do ensino infant i i .  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CapftulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11:  ASPECTOS LEGA: - DA EDUCACAO INFANTIL 

Com a reforma educactonal no ano de 1996 foram def fnidas novas et apas 

educat was dent ro da Educacao infant i i ,  de 0 (zero) a 06 Cseisj  anos,  divididos em 

dois niveis,  de 0 (zero) a 03 f i res) anos e de 03 ( i r i s) a 06 (seis) anos.  O Mtnisterio 

da Educacao compromet eu-se,  sobret udo o cresciment o e desenvof riment o do nivel 

de ensino de 03 (t res) 1 06 (set s) anos,  deixando para os municipios e denials 

inst iuicoes sociais o desenvolviment o do nrvel de 0 (zero) a 03 ct r l s) anos.  

Adot ando assim obj et ivos para a educaclo infant i i com est rut uras bem det tnidas de 

seus niveis e est abelecendo as responsabldades a cada nlvel era defWdo.  

A EDUCACAO INFANTIL E O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

Nao acont ecendo reaiment e os aspeetos que se def iniram em 1996,  

grandes mobiiizacoes ora acont ece nwament e em t odo sist ema de educaclo basica 

brasiieira.  Tendo Inicfo a partJr da aprovacao da iei que arnpiia o Ensino 

Fundament al (Lei r f .  11.274,  de 06 de fevereiro de 2006),  t razendo consequences 

para a educaclo inf ant i i  

Essa nova iegislacio que denominaram de Ensino Fundament ai de nove 

anos,  pessa at ender criangas com at e 06 (seis) anos.  

Dessa forma,  os sist emas de ensino garant em maior aproxtmagao ent re 

educaclo infant i i e Ensino Fundament al ,  caract erizando uma cont inuidade e nao 

uma rupt ura.  

Uma oulra quest ao import ant e e o f at o de que os sist emas de ensino 

poderao ampiiar o atencBmerito "na educaclo infant ! ,  principaiment e o relat ive* as 

criangas de 04 (quat ro) a 05 (csnco) anos,  utJHzando.-os espagos que ant es era 



dest lnacJos as criangas de 06 (seis) anos.  Havencto assim uma ampl i apo das v a p s 

e,  port ant o do acesso as criancas menores.  

Finalmenfe espera-se c| ue esses desaf ios sej am element os mobil izadores 

para se assepi rar uma educaclo com quaiidade para t odas as criancas e,  sob a 

responsaWiidade t ocos sej atn iambem os recursos i n i nc t i r os fanfo da:  Uniao,  

est ados e munlcfptos.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Capi t uio 111:  Uma »af i a§l © da st t uacao da Educagao Inf ant i i na perspect i va des 

prof essores dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mmicipm de Sant o Helena - PB 

Diset e de um grupo de 06 (seis) prof issionais de EducacJo Infant ! ,  com os 

quais reaiizarnos a nossa pesquisa 05 (cinco) deles,  respondent®? que a at ual 

sf t uagio da educacao inf ant !  e regular,  conforme os par imet ros educactonais.  

Percebe-se que 10 (dez) anos se passaram apds a implant acio da Lei de 

Diret rt zes e Bases da Educaclo Nat ional .  Lei 9394/ 96,  que determma uma polf t ica 

edi icacional de quaiidade,  t f t chisive a educacao infant i i ,  observa-se que "muit a coisa 

n i o mudou",  professores do ensino infanta ainda aval iam a si uac i o da educaclo 

infant i i de forma regulat e 

Por essa r azi o,  e precise* impiement ar uma polf t ica educat ional  indt t t ora 

de t ransf ormacj o sigmfieatwa na est rut ura da educaclo brasHeira,  na cl ist r i f j uicio 

dos recursos f inanceiros,  para que haj a uma reorganizacao dos gest ores 

responsaveis peios niveis de ensino,  em t odas as inst ancias.  

E,  assim sendo,  reaf l rmar o compromisso de uma educagie mchiswa,  

cWadi ,  solidaria e de quaiidade social  para t odas as criangas especiafcnente as 

criancas,  que dependem da educagio infant i i na escola pubf ca e,  que escola e 

professores busquem os caminnos da mudanca de forma qual t anva do ensfciar,  do 

aprender,  avalar ,  organizar e desenvoiver curricut os;  nas carreiras prof issionais e na 

formacao cont huada para a doclncia.  

Port ant o e nessa perspect iva de mudanca que podemos alcancar a 

quaiidade do ensino.  

2 - As reals condicoes de t rabaiho dos prof issionais da Educacao infant i i  



As reals cont fgoes de t rabaiho na educaclo infant i i f oram consideradas 

"ruim" para 03 (t res) professores que t rabat t ia como docenfes nessa area de ensino,  

no municipio de Santa Helena - Para t ea.  

Acrescent aram ainda que na realdade,  suas condicoes de t rabaiho e um 

t ant o precaria conforme dados relat ados,  Mam-Bies espaco adequados,  mat erial  

didat ico e uma assist encia pedagogica qual if icada.  

Por essa r azl o e import ant e ref let ir aqui a import incia favoravei das 

coi idigles de t rabaiho dos professores de educacao infant i i .  Essas concedes 

precisam se adequar a reaHdade da cl ientela que requer cuidados especiais,  alem 

de educar,  pels sao criancas em processo de desenvoMment o afet iwo e psicoldgico 

e necesst am de educadores quaWcados,  mat erial  snicierst e,  escola padronizada e 

assistencia social  e pedagogies compromef ida e com salaries signif icauvos.  

Desta forma,  o processo de desenvoMment o da educaclo infant i i so 

"pode acont ecer com" o redknensionar da organizacao dos t empos,  espagos,  

mat er ial  E acima de t ude condicoes de t rabaiho para prof issionais.  

3 - Q inqresso dos professores como prof issionais da Educaclo Infant i i  

Diante a r eal zacl o da nessa pescpisa de t rabaiho e anal ise as respost as 

dadas pelos professores aos nossos quest kmament os,  em relagio a f orma de 

ingress© dos mesmos como,  prof issionais da educaclo infant i i ,  aigo nos demou 

surpreso,  isso porque,  05 (cinco) desses prof issionais com os quais conversamos 

fcigressaram at raves de concurs© puMco.  Isso nos desxou reaiment e fei izes,  por que 

at e ent i o,  o ewe nos ma is observamos era a presenca desses prof issionais come 

alguem est avam diant e de t amanfca responsabif idade per ' ^ ^ ^ g ^ l ^ ^ i ^
1
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f f i ui as vezes eotocados apenas para ocupar espaco e obvio ganhar um safari© 

In sign rflca r i t e na materia cias vezes.  

Ent endemos,  que o professor e o principal agent© no processo desse nivel 

de educacao,  como no processo de ensino e aprendizagem.  Dai ser de fundament al 

i f i por t l ncf a o sen compromisso com a quaiidade de sua pr i t i ca pedagogica e,  

meShoria dos resi t l ados no processo de ai f abet izacio.  

Por t ant o e mot to signif icanvo a presenca desses prof issionais na 

educaclo infant i i com o inqresso at raves de concurso publ ico,  o one signrf lca,  ent l o 

de certa forma professores assegiirados e
 f i

quailcados".  Podendo assim mant er 

urea "credibil idade" prof issional e que vai esta procurando melhorar sempre come 

prof isst onal,  ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q que se espera.  

4 - A docencia e o t empo de at ividade na Educacao infant i i  

Em anSlise aos quest ionarios apBcados durant e a nossa pesquisa de 

t rabaiho,  observamos que ent re os professores com os quais dialogaraos sobre a 

docincia e o t empo como prof issionais da educaclo infant s,  apenas 01 {urn} deles 

at ua na area ha mais de Oft (cinco) anos,  os out ros 05 {cinco) est ao na area com 

apenas 02 (dols) anos.  Podemos,  ent l o perceber que nao exist e um processo 

cont lnuo por part e dos responsaveis peia educaclo de mant er a permanencia 

desses prof issionais,  para que os mesmos possam desempenhar oi el i or a sua 

prat ica pedagogica com o ensino infant i i ,  pois a mecRda em que se muda 

const ant ement e o esses prof issionais de niveis nao ha como a escola mant er urn 

bom desempenho no processo de al f abehzacio,  sabemos pois que,  para t udo que 
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iremos fazer a experiencia e a prat ica cont a mut to e,  ainda mats como professor,  

onde a mat eria prima e o ser humane.  

*A compet encia de ser professor e aigo que 

d i c l m ent e se ensina,  mas que f acf t nent e se aprende 

quando a represent acj o que criamos de professor 

corresponde de um prof issional do humano e que vsve 

em f u n p o de educar,  por via do ensino{.. .)".  

Podemos ent l o dizer que a docencia impiica na const ruct s cont ini j a das 

observacoes elas exper iences wenci adas no dia a dia da escola da interact© com a 

crtanca e t odo em processo de conwencia humana.  

Port ant o a experiencia da docencia na Educaclo inf ant !  "aprende a fazer 

fazendo".  Valorizando dia-dia a sua prat ica.  

5 - As condicoes f isieas da escoia pubi icadp Ensino Infant ii  

Dos Qf3 (seis) professores coin os quais reaf izamos o nosso t rabaiho de 

pesquisa,  sobre as condicoes f isieas da escola do ensino inf ant i i l odes eles nos 

responderam que as condicoes f isieas sao precarlas e inadequadas para o ensino 

infant i i .  

RefMindo sobre as suas resposias,  podemos dizer que a ooaiidade do 

ensino,  inicia-se na escola,  espaco onde se viveneia a const ruclo da cidadania.  

favorecendo assiin o cresciment o f isico,  psiquico e afet ivo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA POIS para se const ruir 

uma educaclo infant ii de quaiidade precisa de escoias adequadas: locai onde possa 

acont ecer urn desenvolviment o ht imand part indo do espaco f f slco,  dos moveis das 

condicoes f isieas eqit ivafcnt es a ciient ela.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Maria Lucia (consuf tora do MhC) noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mi qoe:  "Novos 

i ' Infant i i ,  est ao para 

serem coSocados em evidence,  onde ela cotoca que:  

To-da escola infant i i precise ser aconehegant e,  local 

onde a crianga de 0 a 6 anos se ssnta acoWda,  com 

moveis e espaco adequados e que to-dos f as) sej am 

chamados peio nome".  

Rev.  Crianca n°  4 2 - Dez.  2006.  

Qye reaiment e,  esta na hora de se coiocar em prat ica uma polf t ica 

educactona!  de meihoria e at endiment o a escola do ensino infant i i .  E que esse 

afenciment e t enha prat icas signlcat t vas a partsr das inst lncias responsaveis,  

escolas e prof issionais.  E ser f inalment e inst lolcoes de ensino corn condicoes.  

6 - Os prof issionais de Educacao Infant ii no cont ext o da formacao cont inuada 

Um dos eixos do Ministerto da Educaclo,  para aumert t ar a quaiidade da 

educaqlo baslca,  I a f ormacio cont inuada dos professores.  Programas de est udos 

sl o selecionados e organizados const ant ement e,  com obj et ivos de mant er 

prof issionais qual if icados para inei l ior desenvolver as suas at ividades docent es.  

Essa qual l cac l o abrange de forma prt ort art e os prof issionais do ensino 

infants.  

Ent ret ant o,  durant e a nessa pesquisa,  ent revist amos cerca de 06 (seis) 

professores da educapo infant i i ,  no municipio de Santa Helena - PB.  E,  apenas 01 

cum) deles,  nos af irmou que exist e na sua escola grupos de est udos na perspect iVa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de formacao cont inuada,  05 (cinco) deles nos disseram que n i o part icipam de 

formacao cont inuada de professores.  

Est amos dianfe de um grande cont ext o cle giobat izacao e do crescirnet it o 

cient l f ico e t ecnologico,  que era exigi prof issionais em formacao e m i o de obra 

qualif icada para o mercado cle t rabaiho.  Nesse panorama surgem novas ei i gl nci as 

socials para a escola,  mals do que qualquer out ra i nst i ul ci o,  deve acompanhar o 

t ee,  est ar at ent a para caminhar na mesma int ra,  no mesmo compasso,  formando 

sulet t os que t enham as caraeterfst lcas,  para sua plena par t icipacio social.  

Ao iado dessas exigences esta a f or maci o cont inuada dos prof issionais 

da educacao,  uma das principals m i o de obra,  na f ormacio humana.  

Para Piagel (1970)
 a

a f or maci o cont inuada de professores e t onga e 

comptexa.  Nesse processo j uigo fundament als quat ro pont es:  prfcneiro e import ant e 

para o professor t omar consciencia do que f az on pensa a respet o de sua prat ica 

pedagogtea;  segunda t er uma vi sl o cr i t ica das anVWades e processo de sala de aula 

e aos vat ores cuf t urals cie sua funcao docent e;  t ercero,  adot ar uma post ura de 

pesquisador e nao apenas cle t ransmissor;  e quart o,  t er um meihor conheciment o 

dos cont eudos escoiares e das earaet erist icas do desenvolvwnento e aprendizagem 

de seus edueandos*.  

Nessa perspect iva,  a formacao cont inuada de professores,  provoca sobre 

t udo mudancas no fazer pedagogic© dos professores,  quaBfteando assim 

desenvoMment o educacionai das escolas e meihorando com isso a aprendizagem 

dos aiunos.  

Port ant o,  a compet encia prof issional dos professores esta busca const ant e 

do saber,  do aprender ct lar e recriar -caminhos e at uacoes desat iadoras para a 

aorendizaqem sianif icat iva da crianca.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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/ ,  - ..A ..educacao Infant i i  e o pianeiamento de Ensino 

Dos 06 (seis) professores com os quais nos reafeamos a nossa pesquisa,  

05 (cinco) deles nos falaram que em sua realdade escoiar acot i t ece um 

planej amenfe de ensino vot t ado a educacao infant i i .  

Com essa cor t st at apo,  podemos ent l o dizer,  cpe bom! Pols so a part t r de 

um ptenej amento par t icipa&o e cpe podemos desenvolver a nossa prat ica 

pedagogics "coerent e" com a realdade da nossa clent ela.  

Pianej ar e o fazer e refazer do t rabaiho pedagogico.  E algo que ocorre 

at raves acJo-ref t egio-acIo,  conform© a propost a de t r abal i o de cada prof issional da 

educaclo.  

Considerando o pianej ament o come o fazer didat ico do processo ensino e 

aprenefcagem e a par t i " dele que acont ece a reaiizacao das m et i s de t rabaiho e a 

conquista dos obj et wos cieinidos nas acoes didat ico de sala de aula.  

Para a educacao infant i i ,  o pianej ament o t ern como caract ert st ica principal 

o "como fazer",  "com a i nt er venpo cf ret a do professor na promogao de at ividades e 

ci i idados alnhados a concepcao de crianca e de educaclo".  f tCCNEf).  A rot ina de 

t rabaiho deve envoiver cuidados e brincadeiras e as si t uapes de aprendzagens 

orient adas.  

Finalizando,  t odo pt enepment o de ensino precise se ident i icar com a 

realdade da clent ela as condicoes de t rabaiho do professor.  



Os,.dJzeres dos professores s# r i Lp , i BQq i J l M infant i i  

Os professores com os quais nos reaRzamos o nosso t rabaiho,  num t ot al  

cle 06 (set s).  Mem um deles t iveram urn conheciment o precise sobre o t inanciament o 

da educacao infant i i em nosso pais,  

Sabemos que,  se passaram 10 (dez) anos,  apos a aprcwaf l o da ult ima 

LDB {Lei de Diret rszes e Bases da Educaclo Brasit eira) Lei §394196,  que def ine e 

est abeiece de forma mciswa o at encf t nent o da educaclo infant i i pela rede municipal 

de ensino.  o que na verdade n i o f oi muf t o esclarect do,  fos de onde vinham os 

recursos f inanceiros.  Seria do Estado? Seria cia Un i o? At  esta t aivez a o por que,  

dos professores nao t erem na verdade conhecfrnento sobre o f inanciament o do 

ensino infant i i no nosso pals.  

No ent ant o,  percebe-se que os nossos prof issionais da educaclo nao sao 

escterecfdos,  sobre a nossa realdade educacional ,  nem mesmo de onde vem os 

recursos dos sens salaries.  

Sabemos,  pois que nem sempre a quaiidade represent a o f inanciament o,  

mas precisamos conhecer de cert a f orma,  que polf t ica f inanceira se instate para a 

meBiorta cle nossos t rabat t ios e a quaiidade do at encf t nent o as criancas que era sao 

at enddas no ensino publ ico.  

9 - 0 Desenvol¥imento da Educacao inf ant !  na Escoia Pyblica 

A anaiise do t rabaiho desenvoMdo com educaclo infant i i na escoia 

pubisca,  # considerada boa,  por 05 {cinco) dos 06 (seis) professores com os quais 

rids conversamos,  ist o,  em se t rat ando do papel do professor,  pels eles sl o bem 



Clares,  quando nos cofocam:  "nos professores t ent amos fazer um bom t rabaihoi Mas 

poderia ser mefhor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pormzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ms Islam materia) e condi t i o de t rabaiho*.  

Nesse cont ext o,  e import ant e lembrar que j amais o professor sozinho,  

apenas corn sua forca de t rabaiho,  f a p acont ecer a quaiidade na educaclo.  E 

evWente,  que a quaf idade sd acont ece quando oeorre a part icipacao dos or gi es 

responsaveis como a escoia e secret aries.  

Da mesma forma,  com um t r abal i o coiehYo e uma assist encia pedagdgica 

e social de maneira bast ant e dinlni i ca e i exi va,  desaf iando as criancas e 

favorecendo o desenvoiviment o de t rabat ios diversii lcados,  posslbi lanct o a 

const ruclo da ident idade social.  

Finafcnente,  o desenvoiviment o de educacl o infant i i na escoia pubiica,  sd 

at ingira a cpaidade quando houver uma conscient iza^ao maior dos responsaveis,  

corn i f i ipiant aclo de uma polf t ica de vat or izacio prof lssionai e humana dos aiunos e 

edycadores.  

1Q - Q nivei cle formacao dos professores da Educaclo Infant ii  

Dos seis professores corn os quais reaBzamos o nosso t rabaf t o de 

pesquisa,  apenas 03 Ctresj  deles,  possuem o curso superior,  os denials t em apenas 

o curse de ensino medio o magist ert e.  

Sabemos hole,  que a f or maci o do prof issional on educacl o infant i i e 

pont o fundament al no processo de i ncor por at e ctesfe prof lssionai ao sist ema cie 

ensino.  A conskf eracj o da educacl o infant i i como part e da educaclo bl si ca e uma 

cont r ibi r iclo decisiva da LDB para com a educacao infant i i ,  porque the da uma 

dimensio maior,  no moment o em que ela passa a t er uma funcao especif ica no 
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sistema ecfueacieriai:  o cle Iniclar a f ormacJo necessaria a t odas as pessoas para 

que est as possam exercer a sua cidadania,  recebendo conheciment os basicos para 

sens est udos post eriores.  

A f isnelo do professor da educagio infant ! ,  nao se rest ringe rnais hoj e,  

apenas no "p j ar da" e "ao cuidado",  ai sej a suas acoes passarn a t er uma 

intencionaSidade educat iva,  o que exige desse prof issional uma f ormacio arBctrtada 

a sua capacidade de agir com responsabldade e compet encia,  t ant o com ret ecio 

as de "educacao" come as
 a

de cuWado".  

Na perspect iva cle garant ir a quaiidade do ensino infant i i o minister!© da 

educaclo vem oferecendo const ant ement e para t odos os professores,  

especiahnent e par aos que at uam no ensino i i f an t l ,  cursos cle capaeiaelo.  

DefWnd© t ambem coin prioridade o "Proj et o de formacio cont inuada",  visando corn 

isso etevar os padroes de qual f ieaelo desses educadores que t rabaf t am corn 

criancas de zero a seis anos e a redef inicio do seu per i l  com base solids de 

f or maci o cult ural e polf t ica,  e de compet encia.  

Em f r a,  para o bom desempenh© de t odo educador,  e precise uma boa 

qual i eac l o proi ssional 



Capi t ul o IV:  VIVfeNCIANDO AS CC» I Di £ §f > EE ~ » zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV : . . _ K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ki-- SERIES 

If tHCIAIS COM OS DtSCENTES 

Durante,  a reat izacio do estagto estava sempre ansiosa com o 

desenvoiviment o das at ividades observava e regist rava as ¥iv!nelas que me 

chamavam afenclo. .  

Apesar de j a at uar como professora,  ha aiguns anos e,  claro,  t alvez por t er 

largo aprendizado com as concHcoes de t rabaiho na escola pubSca e,  de conl iecer a 

realdade de aprendizagem dos nossos educandos.  Mas rnesmo asst o,  af irmo que 

durant e a experiencia como estagiaria mufta coisa me dekava angust iada,  ent re elas 

a manera como os afcmos se comport avam durant e as exposteoes e 

probiemat izacoes dos cont eudos - eles nao abrlam a boca para quest ionar nada!  O 

siiencio predoiTiinava na bora das expBcagoes.  E,  me preocupava,  pois estava diante 

de uma t urma de 4
s

 serie,  num t ot al de 20 i vint ei atanos.  E at  eu ref let ia,  estou 

diant e de uma t urma quet inha a \«1da est udant ii  marcada pelo siiencio.  Eu sent la que 

eles i inham dif iculdade cle faiar,  t alvez por nunca t erem t ido essa oport unidade.  

Mas at e at  t udo bem,  o mats preocupant e f ol  descobrir cpe ent re eles,  

t inha afcmos que n i o sabia Ser nem escrever,  isso na 4
s

 serie,  Vej a cpe condicoes de 

est udant es sao esses,  e cpais sao as st t uacoes cie ensino das series inidais.  E 

ainda eu faco a seguint e ref lexlo* sobre a t emat ica:  Que f ipo de educaclo infant i i  

esse alnno t eve? Como eies chegaram a uma 4* serie? Sem esta pelo menos 

at fabet izados? 

Ent re essas e out ras ref iexoes cont inuava o meu est agio e mais 

descobert as acont eciam.  Durante uma producao de t exfo,  percebf  cpe eies nao se 



preocupavam em t ent ar f azer o sew t rabaiho,  sit u queriam copiar o que os coiegas 

faziam..  Um deles deixou de fazer na saia de aula,  f oi ent l o quo eu pedi one 

t erminassem em easa.  No out ro dia,  ao cnegar na safa comecamos as l el uras das 

p r od u c e s,  quando chegou a vez do mesmo aiuno que nao t inha f ei t o,  eie me fat ou 

que nao t eve t empo de fazer,  pois feve que ir t rabalhar na roca com sen pat .  Essas 

sao as reals condicoes cie est udo de aiguns afcmos nas series Wciais.  

No dia dedteado a muBier,  aproveit ei a data para homenagear os 

funcionart os da escola com cart azes,  f rases e f lores.  Inlciei a aula falando sobre os 

vat ores humanos,  os cf iret os da mulher e por firm t rabalhei o est at ut o da crianga e do 

adoiescent e.  Descobri que eles n i o i inham conheciment o,  mui o deles f icaram 

ent usiasmado querendo saber mats sobre o assunt o.  

Uma vivencia cpe mut o me anpst t ou f oi a f at a de aprendizagem deles 

por nao t er capacldade de responderem sozinhos as at Mdades,  por mais que eu 

expf icasse,  os exerdcf os,  eies copiavam mas sempre f icavaro esperando para 

responder na hora da cor recl o,  que eu sempre fazia.  E ref let ia:  isso nao e bom!  

Afcmos de 4
s

 serie nao saber responder simples exerct cios.  Mas ao mesmo t empo 

anaBsava as condicoes de aifabet izacao que eies nao t weram.  

Com o passar dos dias foram int Ji t as as experiencias vMdas.  Vej o que nao 

vou parar por aqui.  Vou cont inuar na perseveranca de conseguir mudar o quadro 

dessa t urma,  pois vou dar connnuidade no t rabaiho por uma educaclo pubiica de 

quaiidade.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ALGUMAS CONSf DERA£OES 

Ent re os diversos niveis educackmais,  o cpe era sof re mate problemas de 

orclem pedagogies e f naneeira na rede pubfica e o ensino inf ant i i  

Inserido como a primeira etapa da educaclo basica,  a educaclo inf ant !  

dever i ser oferecido em creches e pre-escotes,  t endo como Inal dade o pleno 

desenvoiviment o f isico e psicoiogico da crianca,  at e os seis anos de acorclo com a 

LDB/ 96.  Esse at endiment e seria grat t i i o.  E,  que a principle o governo ofereceria 

f ont es de twianciamento para o desenvoWnent o da polf t ica da educaclo infant ! ,  o 

que infei izment e nao vem acont ecendo.  Levando em consideraclo mats uma vez a 

lei ,  o f inanciament o de t ai etapa da educacl o f iearia a cargo do muniefpto,  n i o 

sendo port ant o,  obrigat drio,  nem se def inindo percent uais de operacio para t ai ,  

fazendo com que rout o municfptos n i o compreendessem a import ancia de fat  

modaMade ensino,  de&ando relegado a t erceiro piano,  on sej a fazendo pouco on 

nenhum investment© na area,  assort  como o proprio govemo est adual,  em aiguns 

esfados.  

At uaiment e o que se pode perceber cpe a educacl o infant i i cont inua,  sem 

cont ar corn nenhum recurso f t nanceiro especif lco para a manut enclo de suas acies,  

dependendo exciusivament e da v i si o dos administ radores municipals e estaduais,  

de dareni a mesma,  a maior ou menor vat or izacf o com reiacao a desf inar recursos.  

Durante mul o t empo a preocupacao do Estado com a crianca comecava a 

part ir dos set© anos.  A Const t ui ci o Brasleira ainda reforca essa quest ao:  A 

obr igaclo puWica comeca corn 07 (set e) anos at e os 14 <ctuatorze).  Na decada de 

80 (ot t ent a) most rou que isso nao e verdade.  A inf i r t cia deocou de ser apenas obj et o 

dos cuidados mat emos e f aml iares a ser obj et o dos deveres publ icos,  da sociedade 



como um t odo.  Esfes fat es socials,  sl o fundament als para que o professor t enha 

consciencta de sen paper enquant o educador da inf l ncia.  Infancia que muda : que 

se const rdi e,  que f t oj e,  aparece nao so como suj ef to de direit o,  mas sim como 

cidadlos de di relos socials.  

Port ant o,  e precise const ruir uma nova perspect iva de invest iment o 

educact onai no ensino infant i i ,  para que se possa met ier at ender a crianca que hop 

freqCienta a escola pubRca na educaclo infant i i ,  of ereceNhes condicoes de uma 

formacao cidadl ,  fundament ada nos princlpios educanVos de quaiidade.  

Com a real izacio dessa pesquisa perceW que apesar das grandes 

di cuidades enf rent adas peias inst i iuicoes de educaclo infant i i e petes prof issionais 

dessa area,  ainda se faz um t rabaiho com muit a responsaWidade na base 

educaeionai de massa,  mesmo com as piores condicoes de t rabaiho,  pais 

professores buscarn se quaBficar const ant ement e e procuram fazer urn t rabaiho 

bonit o no ensino infant i i .  

Por ouf.ro lado,  esse t rabaiho me conf f rmou algumas suposigoes que havia 

em mtm de aiguns descasos enf rent ados peia educacao infant i i por part e das 

admi ni st r at es publicas,  t ant o em nivel federal ,  est adual e de aiguns municipios.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CARACTERiZACAO OA ESCOLA 

O diagnost ic© que ora apresent a o relat orio,  t rat a-se da E.M.E.I.E.F.  

Augusto ELzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m Sot isa,  t ocal izacfa m CoiTturiidade Serra da Arara 11,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA regtao node do 

municiplo de Caj azelras - PB. Com urt ia dislancia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12 km da secie_ A iocaiictecie 

ortde a mesma est !  inserida possu! uma veget ap© cie ceirados e uma eiima semi-

atldo. Sua via cie acesso e a rodcwia astat t t ca - PB 393 ; que. Iga as cidades de 

Capzeiras e Sao Joao do Rio do Peixe..  Os meios de transport© at e e!a se dao 

at raves de onibus,, rrtoto e cai ios,  oy t ransport© alternalwo. Mao havendo no 

mement o nenhuni meio de comunicacio tftsponlvei na insiitiucio. 

A referida escola,  se t rat a de uma escola nucieo,  que at eede mm ciientela 

de educandos,  nao so da comunidade ortde est l  srssersda,  mas tamb&m de out ras 

locaiidades.  Esses alunos sac t ransport ades ate eia,  at raves de metos de 

t ransport es,  conio onibus da preMura, combi e camionetas at ocadt s.  Alem de 

oferecer o t rabalho educat ional ,  essa escola se t orna,  um local onde acoet ece as 

reunioes socials da comunidade,  asslm corsm, os at sndirnent os de progranias de 

saifde et c.  A at t vtdade economics da populaci© local © a agrlcuftura, predof i i t t iando 

t ambem a cr iacl o de atguns anitTiBts como;  ovino,  capi i t ios e suinos. 

A Escola August o B. de Sousa; apresenta uma boa est rut ura f isica,  

dispondo asslm de 05 (cinco) salas de aula,  uma secret aria,  cant kia,  depdsit o de 

merenda escolar e um de materia!  didat ico pedagogico.  Possui um banheiro dos 

professores e um banheiro dos f t mcionarios,  a!em de 02 (dois) bant t eiros mascyluos 

para os aiunos.  Possyi alnda yrrta area cobert a para a reai izacio de event os,  ou 

reunioes,  uma area com j ardim,  alem de uma murada, com espaco f ivre para a 

recreacio. Ein se t rat aedo das inst aiacoes eietricas sao bein conservadas,  



possuindo uma boa iiuminacao.  Assim como a rede de esgot o,  t ambemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e bem 

cuidada,  e boas condicoes de higlene.  Uma das coisas que podemos observar e que 

a agua nao e tratada,  mas ef i t r ada.  

Os eventos sociais que t ern sido trabattiauo pela escola f oram: a pascoa,  

o dla das m i es,  f est as j umnas,  semana do meio ambient e,  logos rnt emos,  

par t i cipapes nos event os cut t urais r eai i ados pela Secret arlazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do muniefpt o,  semana 

da ac l o social  et c.  

Fundada no ano de 1952,  a escola August o 8.  de Sousa,  t ern como 

obj ef t vo oferecer o ensino fundament al as crt encas da comunidade,  assim como a 

educagio infant i l .  A ortgern do sen nome, se deu em homenagem a um dos 

primeiros moradores da Jocafidade,  que t ncent wou a iniciaeao de uma escola na sua 

residencia,  para as c r i m p s chegando at e pagar a um professor para Jeetonar.  Em 

seguida fez a doaci o do t erreno para a const rugio da escola.  

Durante mut os anos essa escola funcionou,  apenas com duas salas cie 

aulas,  sob a administ ragao apenas dos professores e funcionarios,  ist o e,  nao ttnha 

diret cr.  O processo de ensino era o muWseriado.  No ano de 2002,  a administ ragao 

pubiica municipal resolve fazer o processo cie nucl eapo em algumas escofas cla 

zona,  rural ,  ent i o ete recebe uma reforma na sua est rut ura f isica,  com una 

ai np l apo nas salas de aulas e nas series do ensino fundament al  assim como no 

quadro de professores e funct enarios.  

Com o processo de micleagio eta passa entio a receber os alunos das 

escolas que foram fechadas aument ando a sua clent ela,  a par i * dal ela t ambem 

passa a t er uroa diretora adniinist rat iva e uma coordenagao pedagdgica,  um quadro 

de professores qualif icados e o ensino se t oma seriado,  funcionando da edi i cacl o 

inf aet l a 8
s

 si ne do ensino fundamental, de forma aiitorszada e conl ieclda pelo 



municfpso cie Caj azeiras,  nos t umos manhl e farde.  Possui uma 

"democrat ica",  um conseiho escolar,  forrnado com represent ant es de pats,  alunos,  

professores e funcionarios,  assim como urn represent ant e da comunidade.  Os sens 

reei irsos f inanceiros sl o do PMAE,  FNDE e out ros sl o da Secretarial de Educacio 

do muniefpto,  alem dos recursos de aiguns event os reafeados pela escola.  A forma 

de presfacao de conta desses recursos,  rids naot wemos acesso.  

O processo de capaclacao t ern acontectdo at raves da formacao 

cont inuada dos professores,  durante as reunides sernanais dos est udos de 

Par imet ros Currfculares Naeionais PCNA,  do PROFA,  etc.  Esses programas sl o 

desetwoivsdos e f inanciados pelo Minist et lo da Educacio em parceria com a 

Secrefaria de Educacio do muniefpio.  

At i iat t nent e o qt iadro de professores est l  assim selecionado:  um professor 

graduado em pedagogia na Educacio Infant i l  os professores dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1
a

 e 4
3

 series coin 

ensino medt o-pedagogico;  um professor dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T  serie pos-graduado com 

especiai izacio;  um professor graduado na 3
a

 serie.  

Na segunda fase do Ensino Fundament al 5
a

 a 8
s

 os professores si o t odos 

quaf if ieados nas areas especif icas.  

A equipe t ecnica § formada per um diret or administ rat ivo,  um coordenador 

pedagogic© e um agent e admWst rat wo,  alem de dote diret ores aqtuntos e uma 

ecpipe t ux l i ar .  A refet lda escola possui um quadro de mat ricula i ni t i al em 2006 de 

260 ahmos,  com uma porcent agem de 15% desses akinos repet ent es,  chegando a 

uma evasao de 10% durant e o ano e concluindo - o ano ietsvo de 2006 coin,  uma 

mat r icula f inal em t ome de 220 akinos aproximado.  

Em reiacao as salas de aulas,,  ambas possuem uma dimensao sat isfat oria,  

cada uma dela t ern 04 (quairo) Janeias grandes,  o que t orna o ambient e arej ado,  



coin boa ciaiiciacle e vent i lacao.  Nas salas exist em cpiadro dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gz, cart eiras iodas em 

boas conclleoes cie use.  Sobre o mat erial  didat ico,  n i o podemos dizer que e t udo 

t i i u l o bem e cpe t emos suf ieient e,  mas sempre que procuramos a di r eci o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

providencia,  o que est amos prectsando.  O incent ive a l et ura e producao escrit a e um 

trabatho const ant e por part e t ant o dos professores como da coordenaclo,  apesar da 

escola nao dj spor  de bibl iot eca ou sala de leitura,  mas exist e na escola a mala de 

let ura,  o ciube do i eior ,  que acont ece com o emprest fmo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mo, das revt st as,  das 

let t uras dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iwm infant i l ,  cent os,  l et uras ciassscas,  et c.  

O processo pedagogics e acompanhado por uma coordenacao,  que 

sempre est l  dando incenwo aos proj et os cie let ura e escrit a,  baseado no Proj eto 

Pol it ico Pedagogjco.  Por falar nesse Proj et o,  sabemos que eie exist e,  so cpe a 

nossa par t icipaclo na sua eiaboracio fof  soment e nos prtmeiros debat es,  depots,  a 

sua concf usio do seu fazer mesmo,  f icou por conta da direcao e coordenacao.  

Assim como o reguiamento,  nos n i o t emos mot to acesso.  

Com reiacao ao plane| amento,  est e acont ece cie forma cont inual semanal 

e mertsaf  e,  quando est amos para real izar atgurna agi o social ,  at rat wa et c. ,  on at e 

mesmo pedagogica complementary at raves de proj et os,  subproiet os principalment e 

cie l eiura e escrt t a,  oois geratmente adotamos a pedagogla de proj et os.  

Fsnalmente,  a escola August o Bemarcf ino de Sousa possui t ambem uma 

sala de educacio snfari l i l  que const ant ement e muda de professora,  ist o quando n i o 

muda duas vezes por ano.  

Apesar dessas mudancas,  esta fiinciona geraimerit e corn 25  afcwtos,  ou 

ate mats,  sempre est l  sendo acompanhada pela coordenacao pedagogica,  que 

at uaf t nent e f az um t rabaho quaBffcado.  
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A safa oncte lunciona § ensino inf ant i l  as mesas e caoielras sl o 

adequadas,  com um espaco suf ieient e,  fenpa e vent i lada.  A professora possui ravel 

de f or maci o superior e part icipa de programas de fomnaeio cont inuada.  
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ANEXOS 



UNIFESIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL D I CAMPWA GRANDE 

CENTRO DE FORMA^AO DE PROFESSORES - CFP - CAJAZEIRAS - PB 

DISCIPLINA: ESTAGIO A DOCENCIA 

PROFESSORA: LIS DE MAMA MARTINS 

ESTAGIARIA: MARIA ROSIMAR 

Caro Professor (a) 

Venho atraves do presente instrumento solicitar a sua colaboraclo no sentido de 

responder o questionario a seguir que subsidiara como recurso no estagio a Docencia do 

Curso de Pedagogia-Periodo 2006.2 do Centro de Formac&o de Professores - PB. 

Question&rio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.  Como voce avalia a atual situaclo da Educacao Infantil no sistema de ensino: 

a) ( ) otimo 

b) ( )boa 

c) ( ) regular 

d) ( ) ruim. 

2. De que modo voce considera as suas condicSes de trabalho: 

a) ( ) otimo 

b) ( )boa 

c) ( ) regular 

d) ( )ruim 

e) ( ) pessimo. 

3. De que forma foi o seu ingresso na Educacao Infantil como professora: 

a) ( ) Contrato temporario 

b) ( ) Concurso publico 

c) ( ) Indicacao. 

4. Tempo de atividade como docente na EducafSo Infantil: 

a) ( ) 6 a 12 meses zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b)  ( )  12 a 24 meses 

c) ( ) mais de 5 anos 

5. Em relacao as escolas onde funciona o ensino infantil como se encontram as condifSes 

estruturais dessas instituicSes: 

a) ( ) Adequada para o nivel de ensino; 

b) ( ) Sala especlfica para criancas de 3 a 6 anos; 

c) ( ) Recebe material pedagogic© adequado e sufieiente; 

d) ( ) Dispde de equipamento mobiliarios adequados; 

e) ( ) Ou a escola funciona de forma precaria e inadequada para o ensino Infantil. 
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6. Existe na escola umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA programa de FormacSo continuada para os profissionais 

Educacao Infantil? 

a) ( )S im b)( )Nao. 

Justifique. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.  Ha algum planejamento em sua escola voltado para a educacao Infantil? 

a) ( ) Sim b)( )Nao. 

Justifique. 

8. O que voce sabe sobre o financiamento para a Educacio Infantil? 

9. Como voce analisa o trabalho de educacao Infantil desenvolvido na sua escola? 

10. Os profissionais da Educa?ao Infantil possuem o ni'vel de formacao adequada? 

a ) ( )S im b)( ) NSo. 

Justifique. 


