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IffTBOXUglO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 r e l a t o r i o que ora expomos, e imprescindivel para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

**** x 

obtenga do Ti t u l o de Graduadas, em atendimento as exigencias 

do Estagio Supervisionado de Supervisao Escolar, do curso de 

Pedagogia, da Universidade Federal da Paraiba, Campus V -

Cajazeiras por nos estagiarias.com as Supervisoras-Municipais 

e Estaduais da nona Regiao de Ensino - PB. 

A Proposta de Estudo i n t i t u l a d a "Planejamento e 

Curriculo: Numa abordagem c r i t i c a da Educagao com os Supervi-

sores Municipals e Estaduais de Cajazeiras - PB", teve como 

objetivo r e f l e t i r atraves das sessoes de estudo,a necessidade 

de promover urn trabalho p a r t i c i p a t i v o e coletivo na escola, 

com o i n t u i t o de c o n t r i b u i r para a melhoria da pra t i c a super-

visora. 

Visando proporcionar uma compreensao mais detalhada 

deste r e l a t o r i o , em cinco capitulos que enfocamos a seguir: 

No capitulo I , denominado "Realidade Vivenciada", 

apresenta-se toda a t r a j e t o r i a que vivenciamos para r e a l i z a r 

a proposta de estudo. 

No capitulo I I , denominado "Objetivos", encon-

tram~se nossas expectativas mediante a colaboracao com a acao 

supervisora, nas Escolas Publicas de Cajazeiras - PB. 

No capitulo I I I , denominado "Metodologia", veem-se 

os procedimentos para a realizagao do Estagio Supervisionado. 

No capitulo IV, denominado "Sessoes de Estudo Reali 

zadas" registram-se as atividades vivenciadas com os Supervi-

sores. 

E por ultimo, o quinto, a conclusao, onde estao con 

templadas as nossas observagoes e reflexoes sobre o tema da 

proposta de estudo realizada. 

http://estagiarias.com
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CAPfTULO I - REALIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VIVENCIADA. 

Para concretizarfaos; esta proposta de estudo, vivenci 

amos diversas etapas: trabalho de pesquisa; levantamento b i 

bl i o g r a f i c o ; elaboragao da proposta de estudo;apresentagao da 

proposta aos supervisores; a sua implementagao e avaliagao. 

A realizagao deste trabalho de pesquisa ocorreu com 

o i n t u i t o de r e f l e t i r como se dava a relagao do Supervisor -

Supervisado, na nona regiao de ensino na cidade de Cajazeiras 

- Paraiba. 

Com o interesse de aprofundar mais detalhadamente a 

relagao supracitada, partimos para o estudo das monografias 

f e i t a s pelas alunas estagiarias na habilitagao Supervisao -Ss 

colar, periodo 93-1* Diante desta realidade apresentada pelas 

monografias, nos dispusemos a c o n t r i b u i r com a agao supervi -

sao, concernente ao Planejamento e ao Curriculo Escolar. 

Para v i a b i l i z a r a concretizagao desta proposta de 

estudo, cujo tema e PLANEJAMENTO E CURRiCULO: NOMA A30RDAG-EM 

CRiTICA DE SDLTCAgSO COM OS SUPERVISORES MUNICIPAIS E ESTA 

DUAIS DE CAJx\ZEIRAS - PARAfBA. Selecionamos a b i b l i o g r a f i a 

condizente ao tema. 

De posse da b i b l i o g r a f i a , partimos para a construgao 

da proposta de estudo, a qual f o i elaborada pelas alunas esta 

giarias da habilitagao Supervisao Escolar, periodo 93.2. 

Antes da implementagao desta proposta colocamos em 

apreciagao pelos supervisores educacionais, da nona regiao de 

ensino, os quais demonstraram interesse de v i a b i l i z a - l a . 

Mediante este r e l a t o , iniciamos a implementagao da 

referi d a proposta de estudo com os supervisores. As a t i v i d a -

des forarn desenvolvidas pelas alunas estagiarias da h a b i l i t a 

gao Supervisao Escolar, periodo 94.1, sob orientagao das pro_ 

fessoras orientadoras do estagio. 

Enfrentamos varios entraves para pormos em pratica a 

proposta de Estudo; porque a pr i n c i p i o a U.P.P."3#- Campus V -
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Cajazeiras-PB, entrou em greve, e ao f i n a l i z a r o movimento 

grevista da U.P.P.B, ini c i a - s e logo a seguir o movimento gre 

v i s t a do Municipio de Cajazeiras-PB. Mesmo o Municipio em 

greve, conseguimos reunir urn numero reduzido de supervisores 

que participaram ativamente das sessoes de estudo, tendo em 

v i s t a , compreenderem que as atividades nao comprometeria a 

greve, podendo assim, fornecer subsidios que pudesse organi-

za-los no cotidiano. 

Trabalhamos atraves de sessoes de estudo, que com 

preenderam em t o t a l de cinco, as quais se processaram atra-

ves de l e i t u r a s de textos, discussoes e reflexoes, a f i m de 

fornecer urn embasamento teorico e pratico objetivando c o n t r i 

b u i r para o fortalecimento do processo educative 

No f i n a l de cada sessao de estudo avaliavamos as 

nossas atividades, com o i n t u i t o de coletar sugestoes, para 

trabalharmos os proximos Sncontros. Com base nas sugestoes 

procuravamos aprimorar e estimular a participagao dos super

visores. 
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CAPfTULO I I - OBJETIVOS 

GERAL: 

. Realizar sessoes de estudo com os Supervisores Educa 

cionais sobre Planejamneto e Curriculo, visando con 

t r i b u i r com a sua pratica educativa. 

ESPECfFICOS: 

. R e f l e t i r como se processa o Planejamento e o Curricu 

l o numa perspectiva de educagao. 

• Aprofundar as experiencias e os conhecimentos refe -

rentes ao Planejamento e Curriculo, com i n t u i t o de 

promover urn trabalho coletivo e p a r t i c i p a t i v o na 

escola. 

. Availar as implicagoes do Planejamento e do Curricu

l o dissociados do processo educative 
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CAPfTULO I I I - METOIXJLOGIA 

A nossa proposta de estudo visa c o n t r i b u i r com a pra-

t i c a supervisora, no que se refere ao Planejamento e Curricu 

l o . Para que nosso objetivo fosse alcangado, realizamos ses

soes de estudo com os supervisores Municipals e Estaduais,da 

nona Regiao de Ensino. 

Ilouve discussoes, reflexoes e questionamentos dos 

textos referentes ao objeto de estudo, os quais elencamos a 

seguir; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 "  —  -

TEXTOS AUTOR ANEXO 

-Especialistas em educagao 

os mais novos responsaveis 

pelo fracasso escolar. Regina Leite Garcia 01 

-Curriculo para as areas ru Teresa Roserley Neu 

rai s - opcao necessaria. bauer da Silva 02 

-Planejamento de ensino nu-

ma perspectiva c r i t i c a de 

educagao. Antonia Osima Lopes 03 

-Didatica: revisao conceitu 

a l para agao supervisora. Newton Cesar Balzan 04 

-Escola, Curriculo e ensino .lima Passos Alencas

tro Veiga. 05 
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CAPfTUIO IV - SESSOES EE ESTUDO REALIZADAS 

ESPECIALISTAS EM EHJCÂ XO OS MAIS NOVOS RESPONSAVEIS PELO ERA 

CASSO ESCOLAR 

As sessoes de estudo terao como pressupostos basicos, 

implementar a proposta de estudo, visando minimizar as d i f i -

culdades encontradas no cotidiano da prat i c a supervisora, sub 

sidiando assim, a pratica no que concerne a Planejamento e 

Curriculo Escolar. 

Neste sentido, realizamos um trabalho de estudo com 

os supervisores da nona regiao de Ensino, sediado na Bibliote_ 

ca Publica Municipal de Cajazeiras - PB, onde discutimos o 

texto de Regina Leite Garcia "SSPECIALISTA EM EDUCAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX̂O OS 

MAIS NOVOS RESPONSAVEIS PELO FRACASSO ESCOLAR", enfatizan^os 

a contribuigao da escola como agenda responsavel pela trans-

missao da socializagao do saber; a eliminacao da supervisao e 

do supervisor e as causae que entravam o trabalho coletivo 

na escola. 

Na visao da autora, o curriculo e: 

"Sntendido no sentido abrangente de tudo o que 

acontece na escola e que afeta, d i r e t a ou i n d i -

retamente, o processo de transmissao, apropria-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gao e ampliagao do saber acumulado pela humani-

dade".1 

Comugamos com a autora no tocante a definicao de cur 

r i c u l o , pois o mesmo deve ser globalizante, atendendo as ne 

cessidades da c l i e n t e l a que esta inserida no processo educa

t i v e 

Somos sabedores que a prat i c a pedagogica se da de 

forma isolada e desarticulada da realidade educacional, por-

tanto Garcia afirma que: "e na reflexao c o l e t i v a continua 

sobre a prat i c a pedagogica que sera construida uma escola de 

1.GARCIA - 0 Eazer e o Pensar dos Supervisorea e Ori 
intadores Educacionais. p. 15 
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qualidade 

Nesse enfoque, e n i t i d o s a l i e n t a r que e atraves da pra

x i s c o l e t i v a que se constroi a escola que almejamos. 

A autora aborda a quern serviu a criagao dos especialis-

tas - orientagao educacional e supervisao educacional - e a 

quern serve agora a sua extingao: 

"enquanto OEs ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SEs fizeram apenas o discurso da 
mudanga, foram aceitos („..)" "Mas, quando orien 

tadores e supervisores, passaram do discurso a 

agao transformadora, como por coincidencia, pas

saram a ser qs novos bodes expiatorios do fracas_ 

so escolar"." 

Com base no raciocinio da autora percebemos que existe 

por parte dos dirigentes, a preocupagao de acabar com os Su

pervisores Educacionais tendo em v i s t a a. redefinigao da pra

t i c a supervisora que contraria os princfpios defendidos pela 

classe dominante. 

Trabalhamos o texto em grupos, onde destacamos os as-

pectos mais s i g n i f i c a t i v o s . Prosseguimos o estudo com o deba

te das questoes mais relevantes. Usamos os c r i t e r i o s de ava-

liagao o r a l e posicionamento dos participantes acerca da me-

todologia aplicada com o objetivo de a u f e r i r sugestoes para 

as proximas sessoes. 

2. Ibidem - p.23 
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CURRiCULO PARA AS AREAS RDRAIS - OPQlC NECESSARIA 

Dando continuidade aos trabalhos, vlvenciamos mais 

uma sessao de estudo, com a participagao de algumas Supervi-

soras da Secretaria de Educagao do Municipio, "bem como da 

nona regiao de ensino, 

No segundo encontro de estudo desenvolvemos o tema: 

"Curriculo para as Areas RuraiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q. Opgao Necesaria", de Tere 

sa Roserley Neubauer da Silva. 

0 texto enfoca claramente a construgao de um curricu 

lo que venha atender as necessidades do contexto r u r a l . 

Exploramos o mesmo atraves de questionamentos que 

abrange e s i n t e t i z a melhor o assunto em estudo. 

Inicialmente nos respaldamos na visao da autora no 

tocante as consequencias da Reforma Capanema: 

"A tendencia a separar as redes de ensino culmi_ 
na, durante o Estado Novo, com a Reforma Capa
nema que divide e educagao de grau medio em es_ 
cola secundaria, de formagao humanista e clasi^ 
ca para o preparo das " e l i t e s " condutoras do 
pais, e a educagao tecnica(comercial, indus 
t r i a l e agricola para os f i l h o s da classe t r a 
balhadora) ".1 

Sabemos que com a entrada da industrializagao no Bra 

s i l surgiu a necessidade de q u a l i f i c a r pessoas em curto peri 

odo de tempo e assim atender a aceleragao i n d u s t r i a l e d i v i -

d i r a escola em escola e l i t i s t a que dava ingresso para o 3° 

grau aos f i l h o s de burgueses e outra para os f i l h o s dos t r a 

balhadores, fortalecendo assim o sisterna c a p i t a l i s t a . 

Pestacamos tambem, alguns pontos basicos na concep -

gao da autora em relagao a elaboragao do curriculo,bem como , 

o de sua inclusao no processo educativo considerando que: 

. A mudanga de cncriculo precisa respeitar e aceitar 

as expectativas da comunidade; 

1.SILVA. - CADERNOS CEDES - 13. p. 65. 
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. A mudanga depende de recursos; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I A mudanga de curriculo depende basicamente de gente 

do p r o f i s s i o n a l que atua a n i v e l da escola; 

. A mudanga do curriculo implica em planejamento ade-

quado e cuidadoso. 

£ notorio que para se elaborar urn c u r r i c u l o , e neces-

sario fazer um diagnostico da realidade da c l i e n t e l a que vai 

ser atendida, ou seja, o modo de vida do aluno, da comunidade 

professores, espago f i s i c o , as condigoes climaticas de cada 

regiao, fatores economicos, psicologicos e sociologicos. 

No ultimo momento avaliamos as questoes p o l i t i c a s ge-

radas em torno do curriculo nos diversos contextos: 

"Um curriculo isoladamente, por melhor que seja, 

nao muda a sociedade. Principalmente nas areas 

r u r a i s , qualquer curriculo deve ser acompanhado 

de medidas ob-'etivas de melhoria do padrao de v i 

da e de bem estar social da comunidade, por exem 

plo, equipamentos escolares mais adequados, sala 

r i o s dignoa, professores bem preparados".^ 

De acordo com a autora sabemos que um curriculo i s o l a 

do nao da oportunidades a c l i e n t e l a para melhorar seu padrao 

de vida e bem estar s o c i a l . 

Na elaboragao de um curriculo isolado os conhecimen -

tos nao sao reelaborados de acordo com a realidade e isso d i f i 

c u l t a o processo educative. 

51nalizou-se a sessao destacando os pontos positivos, 

negativos e sugestoes para a sessao posterior. 

2 - Ibidem - p. 72. 
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PLANSJAMENTO DE ENSINO NOMA PERSPECTIVA CRfTICA DE EDQCAyXC 

Desenvolvemos a te r c e i r a sessao de estudo realizada 

na sede do auditorio da nona Regiao de Ensino com as super-

visoras do municipio e do Estado da cidade de Cajazeiras 

tendo como t i t u l o : PLANEJAMENTO DE ENSINO NOMA PERSPECTIVA 

CBfTIOA DE SDUCAjlG da autora Antonia Osima Lopes, com o 

objetivo de proporcionar embasamento teorico mais detalhado 

condizente ao tema em estudo. 

Para melhor esclarecimento das concepgoes de Planeja 

mento Osima acrescenta o seguinte parecer: 

"0 planejamento adequado, bem como seu resuita 

do, o bom piano de ensino - se traduzira pela 

agao pedagogica direcionada de forma a se inte_ 

grar dialeticamente ao conereto do educando 

buscando transforma-lo 

Consideramos comum aos nossos anseios esta perspectd 

va de planejamento na compreensao da autora, a mesma visa a 

elaboragao de um planejamento vinculado a realidade e necess 

sidades da comunidade escolar buscando possibilidades de 

concretizar o processo d i a l e t i c o de educagao respaldado nas 

mudangas sociais. 

As atividades que nortearam a sessao de estudo pros_ 

seguiram com um teste sobre verdades e mentiras da profess£ 

ra 5fera de Earia Caruso Ronca (PUC - SP) - Revista NOVA ES

COLA. 0 mesmo desencadeou uma discussao a v a l i a t i v a onde per 

cebeu-se que os participantes encontravam-se em comum acor

do a autora supracitada. 

Para reforgar as discussoes referentes ao planejamen 

to Escolar, prosseguimos a quarta sessao de estudo com ob"je 

t i v o de sugerir procedimentos para elaboragao do planejamen 

to. Trabalhamos o textc Supervisao e Didatica de agao de 

NEWTON CESAR BALZAN. 

1. LOPES - Repensando a Didatica p.43. 
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E pensando reforgar o compromisso de cada pr o f i s s i o n a l 

com educagao e principalmente acentuar a pratica do supervi 

sor educador que almejamos acrescentamos a citagao de "Balzan. 

"^fundamental que o supervisor investigue sua 
propria realidade, realizando pequenos proj£ 
tos de pesquisa, de maneira a poder dispor de 
dados que serao objeto de reflexao por parte 
dos professores".^ 

0 pesamento citado anteriormente permite-nos concluir 

que atraves da investigagao realizamos um trabalho de r e f l e 

xao que intera-se sempre com uma agao, condigao necessaria 

para que haja a transformagao e i s t o torna o processo educati 

vo uma agao dinamica e d i a l e t i c a . 

A exjuipe coordenadora do encontro acrescentou os se_ 

guintes pontos para a elaboragao de um planejamento c r i t i c o 

baseado nos autores estudados: 

1 - Valorizar o aluno; 

2 - Entender o planejamento como processo d i a l e t i c o 

(agao-reflexao-agao); 

3 - Selecionar conteudos de forma c r i t i c a em fungao do 

aluno r e a l ; 

4 - P a r t i r da problematica especifica as diversas are 

as; 

5 - Trabalhar de forma integrada na busca de solugoes 

dos problemas (sofcio-economico-politico e c u l t u r a l 

6 - Avaliar o processo do planejameto de forma c o n t i -

nua. 

A equipe deu preeminencia a questao de que nenhum pla 

nejamento acontece no vazio, este e uma agao r e f l e x i v a norte 

adora do processo educacional suscetivel as necessidades de 

cada contexto socio-economico-politico e c u l t u r a l , assim sen 

do nao ha receita pronta, acabada acentuou uma aluna da equi^ 

pe coordenadora. 

2. BALZAN - Educagao e Supervisao - p. 48 
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Podemos, potanto, considerar que as sugestoes apresen 

tadas pela equipe apresentadora teve como obietivo tentar me 

lhorar o desempenho da supervisao escolar dentro do contexto, 

numa pra t i c a consciente e co l e t i v a . 

Prosseguiu-se o estudo com a visao de reexaminar as 

concepgoes de planejamento, relatando: a importancia do plane 

jamento escolar; funcoes do planezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjamento; caracteristicas do 

planejamento e passos para a elaboragao de um planejamento 

c r i t i c o e p o l i t i c o . 

Mediante o trabalho exposto e imprescindivel c i t a r as 

consideracoes de Libaneo diante do planejamento. 

"0 planejamento e uma atividade de reflexao acer 

ca das novas opgoes e agoes. Se nao pensarmos de 

tidamente sobre o rumo que devemos dar ao nosso 

trabalho, ficaremos entregues aos rumos estabele 

cidos pelos interesses dominantes da sociedade3 

Vale s ali e n t a r que se nao r e f l e t i r a nossa pr a t i c a pe_ 

dagogica, correremos o risco de nos tornarmos alienados e 

ap o l i t i c o s , sendo incapazes de l u t a r pelo nosso espago de t r a 

balho, ficando subjacentes a egide da classe dominante. 

0 estudo teve continuidade com os depoimentos dos su

pervisores do Estado e Municipio referente ao assunto. 

" ( . . . ) Planejamento e uma especie de garantia dos 

resultados quer dizer e nessa definigao desses ob 

jeti v o s que vai tambem a garantia do resultado do 

planejamento. Essa garantia a gente nao obtem den 

tro da sala de aula, justamente porque nao existe 

essa valorizagao t o t a l do aluno com relagao a de

finigao dos objetivos".4 

Ooncordamos com a citagao acima abordada onde a auto

ra mostra que a garantia do planejamento e de fundamental im

portancia para a valorizagao e crescimento do educando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a.LIBlNEC - Didatica p. 222 

4.SUPERVISORS do municppio. 
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- ESCOLA CDBEfCULO E ENSINO -

Prosseguindo os trabalhos realizamos a quarta sessao 

de estudo, onde enfocamos: As faces da escola conservadora e 

progressista do texto "ESCOLAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CUHRfciTLO E ENSINO" da autora 

lima Passos, que objetivou apresentar e analisar, as caracte 

r i s t i c a s da escola conservadora e progressista, tambem detect 

t a r as diferencas existentes entre estas escolas, 

Beforgando o estudo se fas necessario ressaltar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ci 

tagao da autora concernente a: 

"A escola, de acordo com sua face conservadora, 

tern hojej seus pressupostos, predominantemente 

ligados a doutrina l i b e r a l , sua preocupagao ba 

sica e o c u l t i v o i n d i v i d u a l a fi m de preparar o 

homem para o desempenho de papeis sociais. Eaci_ 

l i t a d o r a do processo de divisao tecnica e so

c i a l do trabalho, na verdade ela reforca as de_ 

sigualdades sociais, porque se propoe igualar 

individuos desiguais ".-*-

Sntendemos que a escola na sua face conservadora cas 

t r a o individuo nas suas potencialidades e principalmente im 

po s s i b i l i t a - o de p a r t i c i p a r da vida s o c i a l , pois esta escola 

propo-se a reproduzir os interesses daqueles que deteem o 

poder economico. 

Apresentamos as caracteristicas da escola progressiis 

ta respaldada na concepcao da autora lima Passos: 

"A escola, na visao progressista, parte do p r i n -

cipio de que a educagao escolar e parte integran 

te da sociedade* Ela r e f l e t e as contradigoes da 

estrutura social.Colabora na divulgagao de uma 

nova concepgao de mundo, trabalha em pr o l das ca 

madas mais pobres da populagao. Visa a prepara -

gao do individuo para a vida soeio-politico e 

c u l t u r a l . Seu i d e a l polltico-pedagogico esta v o l 

tada para a emancipagao do homem".^ 

1. PASSOS - ESCOLA FUNDAMENTAL CUHItfCULO E ENSINO p. 77 

2. Ibidem - p. 78 
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Respaldando-nos na autora supracitada a escola progress 

s i s t a aspira a construgao do homem omnilateral, i s t o e, o ho 

mem capaz de construir seu proprio caminho, agir, r e f l i t i r e 

transformar sua propria realidade, baseada nas suas necessida 

des. Nesta escola seus interesses estao voltados as necessida 

des de sua c l i e n t e l a , colocando o saber a servlco do aluno 

que aprende, atraves de uma pratica c o l e t i v a e integrada, v i -

sando com isso i n t e r f e r i r na realidade, 

Prosseguindo o estudo o grupo dividiu-se em subgrupos, 

e logo depois encenaram os dois tipos de escola: conservadora 

e progressista. 0 que resultou num trabalho de reflexao enfo_ 

cando o panel do supervisor p o l i c i a l de pr a t i c a conservadora, 

com agao voltada para transmissao da ideologia da dominante , 

que obedece sem questionar e age com atitude de superioridade 

com relagao aos professores. 

Em se tratando do supervisor-povo f o i retratado o pa -

pel do supervisor que busca mudanga e transformagao s o c i a l , 

atraves de uma agao p a r t i c i p a t i v a , colocando-se em n i v e l de 

igualdade com os demais integrantes do processo educative 

Ao termino da sessao de estudo fizemos questionamentos 

referentes ao curriculo e a pra t i c a supervisora. 

Encerrando os trabalhos utilizamos a tecnica "De quern 

e a bola? enfatizando o compromisso de cada professional. Vi 

sando o despertar de todos para assumirmos dignamente a res-

ponsabilidade de juntos trabalharmos e transformarmos o proie_ 

to de uma escola de qualidade que visa a emancipagao do homem. 
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CArfTULO V = COTTCLUSlO 

0 Estagio Supervisionado configurou-se em sessoes de 

estudo com a participagao indispensavel das supervisoras de 

ensino. 

Apos a nossa atuagao, observamos que a r e a l situagao 

do Curriculo e Planejamento das escolas pertencentes a nona 

regiao de ensino se apresenta dissorciado do contexto socio -

p o l i t i c o , economico e c u l t u r a l do aluno. 

Constatamos que embora muitos educadores se atenham 

mais a. Pedagogia Tradicional, existem muitos profissionais 

adeptos a Pedagogia Progressista. A Pedagogia Tradicional o 

interesse de manter o sistema vigente, com o i n t u i t o de a l i e -

nar e dominar.Em contrapartida a Pedagogia Progressista visa 

favorecer a agao col e t i v a . 

Dentre essas e outras observagoes podemos relevar c£ 

mo importante progresso dos supervisores presentes: A consc:L 

entizagao dos mesmos quanto a sua postura pedagogica na esco

l a ; a necessidade de se trabalhar curriculo de acordo com a 

comunidade escolar; a confecgao de um planejamento f l e x i v e l 

que possa atender interesses i g u a l i t a r i o ; a t o t a l responsabi-

lidade das estagiarias ao apresentar cada sessao; seguranga e 

dominio dos conteudos. 

Em contraposto a estas positividades tambem contamos 

com aspectos negativos t a i s como: curto periodo de tempo, pou 

co embasamento teorico e a greve dos supervisores. 

As reunioes foram subsidiadas em textos de autores 

progressistas, proporcionando aos participantes, reflexoes e 

discussoes das ideias expostas. 

Contudo, acreditamos que nosso estagio f o i proveito-

so, tendo em v i s t a a oportunidade de d i s c u t i r com os supervi

sores questoes s i g n i f i c a t i v a s para in a l t e c e r a pratica super 

visora frente ao Curriculo e ao Planejamento, objetivando ade_ 

quar as necessidades do ensino-aprendizagem. 
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Portanto, covem ressaltar que estes espagos dedicado 

ao desenvolvimento da nossa proposta: Planejamento e Curricu 

l o : numa abordagem c r i t i c a de Educagao com os supervisores 

Municipals e Estaduais de Cajazeiras-PB, tivemos o proposito 

de passar para os Supervisores de ensino, a preocupagao de 

nos organizarmos e engajarmos numa l u t a c o l e t i v a a procura 

de nossa verdadeira identidade. 

Ademais todos os trabalhos foram sediados em carater 

conscientizador e no ensejo de se fazer uma escola publica 

melhor, e assim tentar preparar o aluno para ser suje i t o de 

sua propria agao, capaz de transceder os l i m i t e s impostos pe_ 

l a separatividade do saber e se colocar a caminho de uma ou-

t r a forma de ser e pensar o mundo. 
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Os textos aqui organizados relatam experiencias de orientado-

res educacionais e supervisores pedagogicos. Experiencias re-

ferentes a escola: t rabalho conjunto, at raves do curriculo, junto 

aos professores. Experiencias que relacionam a escola com a 

socicdade t r.ais ampla:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q vida cot  id lane dos aiunos, c t rabalho. 

Tais experiencias ret ratam as tentat ivas que estes profissionais 

vem fazendo na perspect iva de dimensionar urn "novo prof is-

sional" , const ruido a part ir do "velho" , que seja capaz de con-

t ribuir para o processo de democrat izacao do ensino, entenden-

do esta como a socializacao do saber as camadas majoritarias 

da populagao. Pola socializacao do saber, a escola inst rumenta 

os aiunos a part iciparem das lutas polit icas mais amplas. 

O 'novo"  ptofissionai aqui ouscado esta se embrenhando na 

prat ica cot idiana da escola. entendendo-a como uma das ins-

tancias da prat ica social global, determinada por esta e deter-

minante desta. 

Enquanto experiencias sao, de um lado, limitados ao uni-

verso vivido, e, de out ro, possibilidade de novas aprendizagens 

se compreendidas no universo teorico que as provocaram: a 

crit ica a educagao e a escola brasileiras produzidas na decada 

em curso. E preciso entende-las, pois, como prat ica — uma 

prat ica que nao fala por si mesma, mas que exige uma rclacao 

teorica para que seja compreendida na sua totalidade. 

O iexto organizado por NILDA ALVES (supervisor) e REGINA 

LEITE GARCIA (orientodora), ambco profescoras da Univorsida-

de Federal Flurnincnse e autoras de varios ariigos e livros, da 

ssquencia as producoes criiicas recentemenie produzidas nes-

cac areas e publicadac, cnt ro out ras, pcla Edicoas Loyola. 

Const itui-se em leitura fundamental para os educadores preo-

cupados com os especialistas e. sobretudo, com a const rucao 

de uma escola capaz de cont ribuir para uma sociedade justa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3e! m a Gar r ido Pimer it a 
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~' E S P E C I A L I S T A S E M EDUCAQAO,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OS M A I S 

N O V O S R E S P O N S A V E I S P E L O F R A C A S S O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A FUNCAO SOCIAL DA 2SCCLA 

A escola, em t cdcs oc t empos, cm t cdcs as aociedades, seja 

qual for o sist ema pol i t ico, sempre t eve uma funcao muit o clarazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — a 

do t ransm it !  r psra as novas gcracoos o conhecimento acumu'ado peias 

geracces que as antecederarn. A questao cent ra! da escola 6 a socia-

lizacao do conheciment o. 

A cscoia burguasa, porque acontece nas sociedades de classe,"  

nao l im lt a a cuezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GGUO COS iraeresses da burcjuesia. Exatamente por 

sor parte da sociedade capit al ist s, reproduz a cont rcdicao fundament al 

desta socieclsdo, represen* ?-rf.!o,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rs.o co or*  ;-.-'-!:*oec calt urslo, eoelais, 

p.* l?::;ocs o crcaon^ ccs dec OIGOCC-G a^ cr ^ n ; : ,* ? szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .1.. fosrifc&n o xp r cs* ^ ^ 

sando !nt--.r-.jCo.
-

:S tlc-s u;::rec. £ an cc.:."-iu qua cs- f e l accss?^ 

• Jominut fco preparer.-, en ccr.ic'Cr.cir.0 atrGVcr iaculcrcao iaeol6-^^r] 

~!cr , pc" i: •*;•:-•  cr clccccc Cr;,aG
u

-;adoraa &Jrvam eco i» iiOrasses' / $6 

nonivr|. M ec e ?Gr.-.i5.v. aa GCCCJG c:;;., a.- »'»ico5«» oUjuiLcrnao se"api'0-" -j^ ;; 

pr iam do codigo cult ure! de burguscla, inoLrumcntalizando-se para 

uma ccmproeaoSc rr.aSa clara. das rslagoao que ce cao na sociedade, 

ampliando. s propria cspacidade de t ransforrnar esta sociedade. Se 

e na escola que a burguesia pretenda former conocienciss ." recept fvels 

a "CU3 !i.-tfc!i->i4.3e.-;", 6 feffibern i»a escola que c.s clseces subalt erns? O H 

.const roer.-j a corbel Snci a h io t aaco vyai ca, ir / ^ roacindiVebailut a; c u n t ^ ^ Pl 

a • 1c:nl>r.ic?.o. 

Rejino Laite Garcia 

(Orientadora educacional) 



0 cducador consciente assume como iuta sua a reaiizacao das 

possibilidades de a escoia servir aos interesses reais das classes 

populares. Ele se incorpora a Iuta colet iva para a const rucao de uma 

escola compet ent e. na qual os aiunos, em sua totaiidode, se apro-

pr iem do saber hist or icarnent e acumulado, com o qua! desvelarao a 

t emporalidade do sistema socio-economico, criando um novo saber 

sobre a socicdode que pretendem t ransforrnar, e sobre as possibi i i-

dades reais de a t ransformarem. 

Esta sscoia, para inserir-se no proees^o global da t ra;' isfei rr.ac&o, 

ha de se t ransforrnar int eirament e. Nao mais o professor que sabe 

e que faia o seu saber e o aluno que nao sabe e que e impedido de 

felar do que sabe e do que quer saber. N5o mais os especialist as, 

or ientadores educacionais, supervisorcs escolares e diret or que sabem 

mais e usam o poder de seu saber sobre o professor que sabe menos 

e obedece aos que mais sabem. Nao mais o sistema inf lado em 

seu cume, impondo " pacot es" , carregados do saber maior dos que 

podem mais, as bases, esvaziadas de seu saber, numa evidente super-

posicoo t eor ia-prat ica. Nao mais o exercicio hierarquizado de t ians-

missao do o^beros, so qualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j.ubjazern iolsco-a: de poe'er que apentarn 

para uma sociedade aut or it ar ia, composta de homens conformist as. 

A escola t rans?orma-se, quando todos cs saberes se poem a ser-

vico do aluno que aprende, quando os sem-voz se fazem ouvir, rever-

tendo a hierarquia do sist ema aut or i t ar io . Esta escola recupera a 

sua funcao social c pci f t icn, capacitando os aiunos das classes t raba-

Ihadoras para a part icipacao plena na vida social, pol i t ics, cult ural e 

prof issional. 

PARTICIPACAO DOS ESPECIALISTAS NUM A ESCOLA 

OUE SE PRETENDA COMPETENTE 

De ccordo com Soviani (1C80), " . . . a especialidade no campo 

educacional, corno toda especialidade, so faz sent ido na medida em 

que a area L-asica r.ao seja pcrdida de v i ct a. . ." , a ocpcclf icidado da 

orionta?ao o da cupen/ isao cduccclcnclazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 spcr.aa "  . . . d'y'cf o no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
... i „  j . * . - , i 

r .CP.0 CO C C U C C C u O . . . 

Oriantacao educacional (OE) o suporvicSo educacional (SE) sao, 

antes de t udo, educadoras, e a f inalidade do t och e ejuslquer cc?.o 

superviscra cu or ientadora e cducat iva. 

Vejamos o que decorre desta premissa. 

Se a escola e uma inst i t u icao que tern por f inalidade ensinar bem 

a t ot alidade dos aiunos que a procurom, OE e SE tern per funcao 

fundamental rnobilizar os d i f orcnt cs aabsres dec prof issieaais que 

atuam na esccla, para que a escola cumpra a sua f uncio : que os 

alunco aorendam. 
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A acao supervisors e a apao orienladora tern um espapo comum 

e um espaco especit ico. 

Antes de t udo, OE e SE, duas habiiit acoes do curse de peda-

gogia — que compoe-se, ainda, da hnbilit acao ao magister io e da 

habiiitagao a administ rapao escolar — , t o t al ized com as duas ult imas 

o fato pedagogico. 

0 cuiso de pedagogia anuncia a divisao de iaiefas refer ida a area 

basica da educacao. Orientador, professor, supervisor e diret or t ern 

o campo educacional como espaco comum. no qua! exerc&m a ospe-

cif icidade de suas formacoes. Alem do campo comum. tern um inst ru-

mento de t rabalho comum — o curr icuio —, entendido no sent ido abran-

gente de tudo o que acontece na escola e que afet a, diret a ou Indira-

tamente, o processo de t ransmissao, apropriacao e ampliacao do 

saber acumulado pela humanidade.^ 

Part indo da condicao comum de educadores, cada um desem-

penha tarefas especif icas, capacitado pela habilit agao especif ica, cujo 

sent ido e dado pelos f ins comuns. Assim, o que dist ingue as acoes 

dos especialist as que atuam na escola sao cs meios, que ganham 

seniido por c.ivt .rgi i ' em parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J masmc f i m . 

Mas o fat o de o or ient ador, supervisor, d iret or e professor t erem 

uma area basica comum nao s«gnif ica que qualquer um dos quat ro 

esteja capacitado a desempenhar qualquer out ra das funcoes dos 

demais especialist as que nao aqueia para a quai fo i habil i t ado. 

£ o professor quern e habilit ado para dar aula; o diret or , para 

administ rar a escola; o or ient ador, para t razer a realidade do aluno 

para o planejamento curr icular ; o supervisor, para coordenar o pro-

cesso de planejamento, implementacao e avaliacao cur r iculares. 

A cont r ibuicao ds cada urn reside na especif lcidade tecnica da 

administ racao, da supervisao, da or ientacao, do ensino. E a par t ir 

da especif icidade t ecnica que se da a agao int erdiscipl inar . So ha 

int erdisciplinar idade quando ha diferent es formacoes em acao. 

Do mesmo rnodo que, numa visao funcionalist a, as acoes admi-

nist rat ivas sfio iccladas, disaociadas, part lalizadas, f rsgment sndo o 

prccesso pedagogics, numa vsssc diabet ica, clas rccuperam a total! *  

dado dc procaaco, atuando ar t iculadamcnt o, complemcntanclo-se nas 

difcrencao. Cr.da ate o cada fat o pasoam a cor r o f o r ^ os a t ot al idade. 

A mat r icula, cc here:ice, a c."gan!z2csc dec turraas c cccelac do 

professores para cada t urm a, o planejamento, a grande curr icular , a 

selecao de ccnteudos, cs mat er ials didat icos, os cr i t er ios de avalia-

cao, a relacao da escola corn cs fam il ies, a relacao da escola com a 

ccraunidade da qual os aiunos fazem part e, as relacSes Internas na 

esccla, a arrumac&o das salac de aula, as metodologias o at ividados 

selecionadas, a merenda, o uniform:;, o rccreio e a form a, a organi-

zacao da llmpeza da escola, t udo, enf im , que aconteca na esccla, 



faci l i t a ou dif icult a a aprendizagem de cada aluno. Logo, nada e 

moramente adm inist rat ivo. ou meramente racional. ou meramente 

pedagdgico, mas, fundament alment e. pol i t ico. 

0 aluno aprende num detorminado contexto. A forma como este 

contexto se organiza e as relagoes que se dao vao inf iu ir , t anto 

quanto os metodos ut ilizados para ensinar. Dai ser necessario que 

o cont ext o seja avaliado permanentemente em funcao dos resultados 

obt idos. £ na ref lexao colet iva cont fnua sobre a prat ica pedagogica 

quo cere conso-uida uma escoia de quaiidauc:. £ na rcf icxao polit ico 

sobre a prat ica pedagogica que sera def inida a qualidade que responda 

aos interesses reais dos aiunos das classes popuiares. £ esta e a 

fungao pr imordial do OE e da SEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — mobilizar a escola, a familia e 

a comunidade para a diccussao polit ica da prat ica pedagogica. 

A prat ica pedagogica so pode ser avaliada a par t ir do ref lexao 

sobre a que int eresses serve e quern e o aluno a quern pretende servir . 

A pr imeira pergunta so encont ra resposta na compreensao cri't ica 

das relagoes que se dao na sociedade e da relagao escola-sociedade. 

A cepundn pcrqunta vai encont rando resposta num procecso do pes-

QUica-acao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CQ qua, eeaas part icipana o qua val possibi i i iar a aaaqus-

gao curr icular ao aluno concret e A invest igagao colet iva sobre o 

aiuno e seu mundo, o que sabe, o que deseja saber, o que vai se 

cvide.~ici3ndo que precisa saber vai norteando o cur r iculo. At raves 

desta invest igagao sobre a realidade socio-economico-cultural do alu-

no, vao sendo captados os valores, formas de relacao e organizagao 

de seu grupo: suas visoes e represenlogoes das formas de organizagao 

da sociedade, suas expectat ivas em relagao a escola, sua linguagem 

propr ia, seu vocabular io usual, seus int eresses, formas de lazer, viven-

cins de t rabalho. seus jogos e br incadeiras, suas formas or iginais de 

enfrent ar dif iculdades, suas dangas e cantos, suas formas peculiares 

de const ruir o conhecimento e de assimilar o conhecimento ensinado. 

A invest igagao sobre a reaiidade vivencial do aluno c sua per-

cepgao desta realidade deve ser o ponto de part ida e o f io condutor 

do r r cccsso pedagogico. Ela perm it i ra a cubst it uicao do caber sin-

oreaoo per um saber sint dt ico quo cdquir lra na escola; a cuireragac 

do saberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r-.l.z-o; g:\ aizado pais saber r.iaio olaborado. 

0 prccesso do pesquisa-acao pocsibil i t a a todoa ampllarem o 

ccnliecimcnt o sobre si mesmoc e sobm n mundo em que vlvem , bem 

como sua capacidade de in t er f er i r sobre a realidade, a-ancformando-a 

e t ransforrnando-se na agao. 

0 aluno que falo do seu mundo aprofunda a compreensao de si 

no mundo, conf ront s suas percepgoes com as percepgoes de seus 

colcgas, confront s seu conhecimento com out ros conhecimentos e, 

vendo o seu mundo validado, ganha confianga em si , para fazer incur-

soos cm out rcs mundoc. \
f

cn6o-2Q acredilado, passa a t or cenfianca 
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em sua capacidade de aprender (agao especif ica da OE no que se 

refere ao autoconhecimento e conhecimento de mundo, horn como 

a const rugao do autoconceit o posit ivo do aiuno, condigao sinezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t jua 

non para que ele aprenda). 

0 professor que se abre para compreender o aluno e seu mundo 

conf* onta o que descobre sobre o seu aiuno concret o e o que aprenceu 

sobre aquele aluno generico em seu curso de formccao, tornando-sa 

mais competente para ensinar. 0 conhecimento sobre o aluno con-

cret e vai possib i l i t y ao professor uma aelegao mais aueqiaui j -.' 

conteudos. uma escolha de metodologias mais compat iveis as carac-

t er ist icas do alunc, de mat er ials que meihor atendam aos interesses 

do aluno (agao especif ica da supervisao no que se refere a plane-

jamento, opgao metodologica, selegao de conteudos et c., visando a 

adequagao cur r icular ). 

O diret or , que ao part icipar da pesquisa-agao. compieendc que 

o modo como a escola e administ rada inf lu i sobre o sucesso ou 

fracasso do aluno, confronta o seu conhecimento ant er ior sobre 

administ ragao, quando a pensava neut ra, com o conhecimento adqui-

r ido at rcves da ir iveit igocao colet iva da que part icipa, t iaf •  raei Jr.d:> 

um conhecimento novo, nao so sobre a reaiidade com que l ida, mas, 

sobretudo. sobre o aspecio pol i t ico da administ ragao. 

0 OE que, at ravrjs da invest igagao sobre a realidade. pcrcebe quo 

no proccsso ensino-aprendizagem estao em jogo inumerns reicgdes 

(relagao professor-aluno; aluno-conhecimento; aluno-alunos; professor-

prof essores-oricntador educacional-supervisor educacional-diretor-fun-

cionar ios; aluno-professoros-orientagao educaciona! -supervis§o educa-

cional-diret or-funcionar ios; escola-familia; cscola-cornunidade e esccla-

-sistema cducaciona), compreende que as relagoes na escola nao seo 

um f im em si mesmas, mas meio para que o aluno aprenda e arnplie 

o seu conhecimento sobre " relagoes de ajuda" , passando a t rabaihar 

as difercnt es relagoes, que podem inf iu ir para que o aluno aprenda. 

Ao inves de psicologizar as relagoes, scu papel h ist or ico, pr.ssa a t ra-

baihar no sent ido do resgatcr o aspc-cto polf t lco-pedagoglco t ies Las 

relagoes. 

0 SE que, a t rovezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j do prccesso de invest igagao a ageo, cor.'rc.va.. 

o ecu conhecimento ant er ior sobre planejament o, metodologias c tac-

nicas com oc result ados socials que eies produzem, cenct roi um co-

nhecimento novo, redef inlndo o papel da t ecnica, nSo mais como 

neut ra, ou como f im em si mcsma, mas em suae inf lucncias na apren-

dizagem do aluno e, na Ideologla que e passada at rsves dos metodos 

e das t ecnicas. 

A eervente, que apenas l i ' lpava s esccla; a merendeirs, quo epe-

nas fazia e servia a merenda; o incpet or , que apenas cont rolava a 

discipline adquircm um conhecimento novo sobre sues t angoes, rea'.l-
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mensionando-as e assuinindo o aspccro educat ivo de suas at ividades. 

nao so em sua agao direta junto aos aiunos, como em sua agao indi-

ret a. na medida em que dispoem de informacoes valiosas sobre os 

aiunos, cont r ibuindo, port anto. para a adequacao curr icular (acao con-

junt a: or ientacao educacional-supervisao educacional). 

As fam il ias, mobilizadas para part icipar da pcsquisa-acao, ampliam 

o conheciment o que t inham sobre seus f i lhos e sobre seu grupo so-

cio-economico-cult ural; aprofundam a consciencia cr it ica da realidade 

hist o; ice-cult ural cm quo vivem ; desenvoivem a capacidade de expres-

sar e lut ar pelos seus interesses, inf luindo na const rucao de uma 

escola de qualidade para os seus f i lhos e na t ransformagao da socie-

dade que as explora (agao especif ica da orientagao educacional, int c-

grando escola-familia-comunidade). 

Se o OE e um especialist a em relagoes e o SE, um especialist a 

c;n mct odologias, eles t er iam uma agao comum na explicit agao do 

curr fculo ocult o e na redef inigao dos valores que a escola pretende 

passar, se esta se pretende part icipant e do processo de democrat i-

zacao da sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . ....vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ S:a u j , jjuosu est iii iUia o l i iclviJuaiiamc, a cont rsdicaCi a com-

pet igao, o consumismo, valores da sociedade capit alist a. Mas por sua 

propr ia cont radicao, ela pode, at raves da ref lexao cr it ica sobre a prat ica 

pedagogica (agao conjunta OE-SE), compraender as consequencias 

sociais da int ernal izagao desses vaiores. E, at raves da invest igagao 

par t icipat iva (agao conjunta OE-SE), compreender que as formas de 

organizagao das classes populares nao sao o individualismo e a 

compct igao, mas a agao colet iva, a solidarledade e a cooperegao, 

alem de cont raporem ao consumismo a redef inigao de mat er ials, for-

ma popular de enfrentar a penuria. As est rat egias de scbrevivencia 

das classes populares, quo aparccerao no processo colet ivo de pes-

quisa-ogao, podorao inf iuir na const rugao de um curr fculo mais ade-

quado, at raves da agao espeeff ica do OE (redef inindo as relagoes) e 

do SE (redef inindo as met odclogias), de modo que sejam valorizadas 

as formas de organizagao e expressSo do? aiunos das classes subal-

t crnas o cue os aiunos de.aonvr.!varn habilidades nossostszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 de classo 

que [has posslbil i t em part icipar da t ransformagao da sociedade. 

Uma das fungoes especif icas da GE 6 a socializacao do caber 

docente, na medida em que a e!a cabs est imular a t rcca de expe-

r iencias ent re os professores, a discussao c a sistemat izagSo da 

prat ica pedagogica, funcao complementada peios orgaos de classe, 

que cont r ibuira para a const rugao nao so de uma t eor ia mais com-

pat fvel a realidade brasileira, mas tambem do educcdor colet ivo. 

Uma das fungoes especif icas dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CI e a socializagao do caber 

scbre 0 aiuno, na medida em que a ele cabs t razer a realidade do 

aluno para 0 curr fculo. O caber sobre 0 aluno concret e, confrontado 

1 o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 

com as t eonas de desenvolvirnento e de aprendizagem, vai possibilit ar 

a criagao colet iva de uma t eor ia mais adequad3 as caracterfst ieas do 

aiuno brasileiro, e a const rugao de uma prat ica pedagogica que atenda 

melhor ao aiuno rcai. 

E fungao basica da SE a globaiizagao do conhecimento at raves 

da integragao dos diferent es componentes curr iculares. Sem esta 

agao integradora, o aluno recebe informagoes solias, sem relagao umas 

com as out ras e sem relagao com a sua vida (fungao basica da OE). 

Fare que o conhecimento ganhe sent ido parr, 0 aiuno, 6 nccessdrio 

t er relagao com a realidade por ele conhecida, e que, os conteudos 

das diferent es areas do conhecimento sejam refer jdos a t ot alidade 

do conhecimento. A int crvengao pedagogica deve par t ir da reaiidade 

vivencial do aluno, onde se inserem: experiencias de vida e de t ra-

balho, experiencia acumulada de sua classe na Iuta pela sobrevivencia, 

visdes e representagoes da realidade social. 

Ao conhecimento erxjplrjcp dos aiunos e acrescido 0 conheci-

mento dos professores, em que e representada a cult ure hist or ica-

mente acurnulada, suas proprias experiencias de vida e de t rabalho, 

sua iormagao prof lssional, a pol i t ica cducacljue- vigent e, sua p& rt ici-

pagao polit ica nas diferent es instancias da sociedade. 

A agao integradn OE-SE mobilize os professores para a def inigao 

do que e fundamental em cada area do conhecimento e para a inte-

gragao da especif icidade de cada conhecimento a t otalidade da reali-

dade a ser conhecida. Cada conhecimento ganha sent ido por ser 

resposta as indagagoes dos aiunos e aos desafios que a realidade 

Ihes coloca. Cada conhecimento e imediat ament e incorporado pelos 

aiunos. const it uindo-se em inst rument o de compreensao cr i t ica da 

sociedade em que vivem . 

A escola, mobilizando os saberes especif icos de cada prof issional, 

para que os aiunos das classes populares se apropriem do conheci-

mento que buscam, vai diot inguindo 0 fundamental do circunst anclal. 

0 fundamental e o conhecimento desvelador, que cont r ibui para que 

0 aluno desenvolva a sua capacidade de pensar cr it icament e n socie-

dade na qual vivc a desenvolva hcbilidados indispencavbis a organi-

zagao colet iva, para t ransforms-! r . 0 fundamental 6 que 0 aluno 

aprenda a ler , captando 0 signif icado, 20 inves de decif rar ; a escrever, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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preensao c explicit agao da realidade; a raciocinar matemat icamente, 

ao inves de memorizar 0 codigo mat emat ico; a compreender a orga-

nizagao do espago gcograf ico, como result ado do t rabalho humane c 

a responsabilidade da agao do homem no equilfbr io ecoiogico, ao 

inves da simples de scrigao dos acidentes geograf icos; a compreender 

0 espago c 0 t empo hist dr icos em que se insere e 0 papal do sujeit p 

hist or lco eclet ivo na const rucao e t ransformagao da sociedade, to zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Entao, por que tanta insist §ncia em acaber com a orientagao edu-

cacional e a supervisao escoiar? Ou que sent ido tern fundir as duas 

habilit agoes num superprof issional, seja qual for a denominagao que 

se Ihe de, pagando um salar io para o t rabalho eorrespondente a t arefa 

de dois t rabalhadores de educagao? E, mais surpreendente, por que 

acabar com estes especialist as, exatamente quando ambos, compro-

endendo como e por que foram criados, redef iniram seu papei, dando 

um sent ido oposto squele para o qual foram criados? 

Como seraphs, a resposta vem epos a ref lexao sobre a quern 

serviu a criagao dos especialist as e a quern serve agora a sua ext incao. 

Ja e sobejarnente sabido que a criagao dos especialist as serviu 

aos que det inham o poder, mas a quern serve, neste momento, a 

sua ext incao? 

Nos dois ult imos anos, houve encont ros de OE e SE em todas 

as regioes deste pais. 0 tema desses encont ros f o i , de nort e a sul, 

a redef inigao de um papel para os dois professional's, quando se pre-

t endem part icipant es de um processo global de t ransformagao da 

sociedade o da criagao uolet iva de uma escola publics de qualidade, 

capaz do responder aos. desejos a necessidades das classes iraba-

Ihadoras. 

£ consenso enlre or ienradores e supervisores que sua fungao 

pr imordial e a mobiiizagao da escola para a discussao polit ica da 

prat ica pedagogica e a mobiiizagao da comunidade para a def inigao 

de uma qualidade art iculada aos interesses das classes populares. 

Def lnido ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que tazer, a par t ir da ref lexao colet iva sobre a prat ica 

reauzada e sobre as consequencias sociais dessa prat ica concret a, 

OEs e SEs passaram a diecut ir como fazer, de onde vem surgindo um 

saber fazer, eepecif ico de cad3 um cm alguns aspectos. e comum a 

ambos em out ros. 

Parece obvio, a par t ir do exposto, a quern serve a ext ingao da OE 

c da SE, quando ambos assumiram o compromisso pol i t ico com os 

interesses populares, concret izado pela const rucao colet iva de uma 

competSncia t dcn'ca. 

Jr nCE c um C;E competentes podem cr iar condigoes de t ransfor-

magao da escola, podem por em discussao o que se faz, por que ce 

faz, como ce faz o quemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GO benef icia com a agao pedagt fgica; podem 

t razer a recpcnsebllidade da cccola a sua ccnt r ibuigao especif ica nos 

alt os indices de reprovagao e repetencia, de evasao, repensando, 

cor.t inua e colet ivament e, a organizagao, as metodoiogias e as rela-

goes em seus result ados sociais produzidos, criando alt ernat ives peda-

gogicas mais adequadss. 

Desla ref lexao colet iva pode surgir uma competSncia nova da 

escola, em que cada prof iscicnal va"  ce tornando competente no exer-

cfcio de seu compromisso po l i t ico . 

Sere que essa escola. competente para as classes t rabalhadoras, 

interessa a burguesia? 

Enquanto OEs e SEs f izeram apenas o discurso da mudanga, foram 

aceit os. 0 sist ema, representando os interesses dos que detem o 

poder, apropriou-se deste discurso t ransformador, descaracterizando-o 

em prat icas aut or it ar ias, em pacotes pedagdgicos, em " t reinam ent os"  

de professores, na burocrot izagao em nome da ef iciencia, na concen-

t racao de fungoes grnt if icadas nos r.aaor dos fo i t ores et c.. par''~ do 

processo global de recomposigao da hegemonia da classe dominante. 

M as, quando or ient adcres e supervisores, passaram do discurso 

a agao t ransformadora, como por coincidencia, passaram a ser os 

novos bodes expiat or ios do fracasso escoiar. 

Sera pa- acaso? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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inves da concepgao fact ual, cronoldgica e individuaiist a da hist or ia, 

vista erroneamente como movida por herois individuals e por fatos 

ocasionais, desconhecendo a agao colet iva. 

£ funcao especif ica do OE. quer por def inicao da lei , quer pela 

especif icidade de sua formagao, t ratar a questao do t rabalho na 

escola. Durante anos, ele sondou apt id5es e interesses, aplicou 

testes, informou os aiunos sobre as prof issoes, preparando-os para 

o t rabalho, no sent ido de que eles melhor se ajustassem a sociedade, 

tai como sic e, prosaupondo-a just a e harmoniosa. Pensando crit ica*  

mente a sociedade e repcnsando o t rabalho, o OE redef ine a sua agao. 

Invest igando a realidade vivencial do aluno, compreende que o aluno 

que ele preparava para o t rabalho ja t rabalha ha muit o, quer desem-

penhando tarefas caseiras (como limpar a casa, lavar e passar a roupa, 

cozinhar, cuidar dos irmaos mais mocos e fazer as compras da casa), 

quer complementando o orgamento familiar (fazendo biscates, guar-

danc'o carros, vendendo balas, jornais ou limoes nas esquinas, pas-

seando cachorros de madames, empurrando carrinho na feira et c.). 

E e ainda o OE que vai t razer para as reuni t es de professores a 

qjesLe.o dc uatu.l' .o para car psnssua c iaso.pcrads ^.e cur i ' ivuio. 

Que sent ido tern uma escola de brincadeira para aiunos que t ra-

balham? Se os aiunos t rabalham, os conteudos devcm t er relagao com 

o seu t rabalho, ampliando o conhecimento sobre o seu objeto de 

t rabalho, o que Ihes possibii i t ara aut o-af i rm ac§o e conquista de res-

peit o social. 0 t rabalho passa, entao, a ser o pd!o norteador de toda 

at ividade pedagogica. E se o t rabalho faz parte da realidade vivencial 

do aluno, e ele que vai restabelecer o nexo escola-vida, assimilando 

e const ruindo o conhecimento era sit uacao. Trabalhando a realidade, 

o aiuno amplia o seu conhecimento sobre o mundo f isico e socie! , 

t ransformando-o e se t ransformando na acao. Poraleiamente ao 

processo de criacao-rocepgao-confronto e ampliagao do conheci-

mento, o aluno vai const ruindo a sua pereonalidr.de. 0 t rabalho possi-

bi l i t a a integracao dos aspectos objet ivos e subjet lvos do fat o peda-

gcgico. ,Vias e ; sobret udo, at raves de uma pedagogic de t rabalho 

c e as claeees tr?fca!bsc!orcs r e SDro
v

ir?am da saber escoiar rcdef i-

nlndc-o, eolecandc-o c ecu service, revartando, assim, o processo 

hist or ies cm que eram impedidas do accsso ao caber universal, o 

condencdaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h condicao de nao-eidades. 

A questao da cidadania sempre est cve presents na escola: para 

cs f i lhos dos cidadaos, uma escola dc qualidade, na qual eics desen-

volvam habilidades, apt idoes c recebam cs conhecimentos indispen-

saveis para garant ir a cont inuidede do poder; para os f i lhos dos nao-

-cidadacj, uma escola de ma ' ualidade, na qua! ales int ernalizem 

visoss do mundo e da si desfavoraveis a classe t rabalhadora, desert-

volvam at it udes ds subcervigncia c recobam ecnteOdos incipient es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que garantam a cont inuidede do poder nas maos dos que os exploram, 

preparando-os para ser nao-cidadaos, passivos e — ignorantes de 

seus direit os — impot ent es. 

Se a educagao e a preparagao para o exercicio da cidania, a Iuta 

em favor de uma escola publics de qualidade e condigao para que 

se realize o direi t o fundamental de todos os brasileiros a cidadania. 

Uma escola em que t odos t enham, nao so o direi t o de acesso, mas 

a possibilidade de permanencia e a garant ia de nela se apossarem 

oo connecimento que os capacity para a exercicio t i e ca.a-.ama. 

Dai ser desaf io para cada escola a questao de matn'cuia para a 

lot alidade dos aiunos que a procuram e da criagao de est rategias 

pedagogicas que est imulem os aiunos a permanecer na escola e nela 

receber urn ensino que fornega a todos uma formacao cult ure! e 

cient f f ica de bom nivel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h. OUEM  INTERESSA ACA3AR COM  A ORIENTACAO E A SUPERVISAO 

quando a OE s obrigada e a SE sugerida pela lei 5.692/ 71. Ambas 

cumpriram o papei ideologico e cont rolador que Ihes fo i eocomendado. 

Ambas cont r ibuiram para a parcializacSo da prat ica docent e. 

M as, independentemente da agao desses dois prof issionais, o 

professor foi-se proletar izando pela perda salar lal, e perdendo a com-

petencia prof issionai. ent re out ras coisas, polos incompetentes curses 

de formacao, quer de 2 ° , quer de 3.° grau. As pesquisas reveiam-nos-

que o professor nao domina os conteudos a ser t ransm it idos, nemr 

sabe organizar os conteudos que domina, a f im de melhor t ransmit ! -

-ios aos aiunos. 

Jamais se pretendeu acabar com a cscoia, porque o professor nao 

sabe ensinar e nao tern o que ensinar. Assim Lambem nao se pensa 

em acabar com os cursos de formacao ao magist er io ou cursos de 

pedagogia por cst arem proparando mal cs professores. 

Todos concordariam ser obsurda ta!  colccaguo, com par£vei a 

acabar com a medicine, porque urn medico incompet ent s defroa i*r»"  

pedago do aigodao na barriga do pcclont e qua opera:;, u : acabar 

com a sngenharia, porque urn angenheiro incompet ent s ccnst ru'.iizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ma 

viaduco que desabou. Do mest iio iv.oa'o, ningu^m defend©  quo se 

deva acabar com as diferent es areas do conhecimento o as decorren-

t es agoes docentes especializadas, porque o conhecimento e uma 

totalidade e sua t ransmissao fragmentada dif icul t a aos aiunos globa-

liza-lo. Ou que bastaria ce former o professor, e que ecte prof issionai 

poiivalent e fosse capaz de dar aulas de mat emat ica, lingua portuguesa 

ou hist or ia, dc acordo com as necessidades da escola em qus fosse 

t rabalhar. 
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A ROSA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f, uma teenica de apresentaeao e relaxamento. 

Ao som de uma musica sera colocado em urn copo com agua uma 

rosa. No centro da mesma consta uma palavra. Na medida em que 

a rosa desabroehar, cada p a r t i c i p a n t s pronunciara o seu nome 

e em seguida faz urn pequeno comentario sobre a palavra de sua 

rosa. 3m seguida, faz-se a l e i t u r a e r e f l e x a o do text o "A pa 

l a v r a " de J. P e r e i r a . 



Texto 

A PALAVRA 

J, P e r e i r a 

A palavra nos d e s t i n g u i dos animais. 

Mas, por meio dela, parecemos i r r a c i o n a i s 

Com a palavra o homem se entende 

mas principalmente se desentende. 

Pela palavra, evidenciamos as mais a l t a s aspiragoes. 

mas tambem os mais baixos p r o p o s i t u s . 

Com a palavra, salvamos e destruimos v i d a s , 

condenamos culpados e absolvemos inocentes. 

Quando nao pe;doamos culpados e justigamos inocentes. 

A palavra traduz puros sentimentos e 

manifesta odios e rancores. 

Com a palavra, o homem compoe versos, 

f a l a de amor e esperanca. 

i n c u t i r o medo e a desconfianga, 

a dor e a d i s c o r d i a , 

Pode c o n s t r u i r e d e s t r u i r , 

Fazer a f e l i c i d a d e ou provocar o desalento. 

£ pela palavra que declaramos a guerra, 

e por meio dela obtemos a paz. 

Pela palavra, elevamos nossas oragoes, 

e atraves dela praguejamos e vilipendiamos. 

Afirmamos verdades 

difundimos a mentira. 

?azemos o bem 

e praticamos o mal 

Abengoamos e abominamos. 

Pela palavra e que se i d e n t i f i c a o bom, 

e por meio dela se reconhece o mau; 

o f i e l do i n f i e l ; 

o mentiroso do a u t e n t i c o ; 

o amigo do i n i m i g o . 



Com a palavra, podemos conquistar o poder, 

e pela palavra, nos p r i c i p i t a m o s ao ostracismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

It a palavra que nos l e v a ao saber. 

E, no entanto, que e o saber? 

- Apenas uma palavra... 
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QUESTOES PARA ESTU3X) DE ANALISS CPJf TICAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VO TEXTO "ESFECIALISTAS 

EM EUUCAyAO, OS MAIS NOVOS RESIONSXVEIS PELO FRACASSC ESCOLAR". 

(Regina L e i t e Garcia) 

1 - Com "base no t e x t o , qual a nossa c o n t r i b u i c a o para a Escola 

tomar-se urn espaco onde acontece a soc i a l i z a c a o do saber? 

2 - Quais as causas da nao real i z a c a o do trabalho c o l e t i v o na 

escola? 

Apresentem sugestoes para que este trabalho se r e a l i z e , 

3 - Como o grupo a n a l i s a a campanha pela eliminacao da Supervi 

sao e do Supervisor Escolar? 
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Ata da p r i m e i r a Sessao de Es-tudo r e a l i z a d a com os Supervlsores 

da S e c r e t a r i a do Municipio de Cajazeiras e as E s t a g i a r i a s do 

Curso de Pedagogia - Supervisao Escolar -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.994, 

Aos t r e s ( 0 3 ) dias do mes de agosto do ano de m i l novecentos e 

noventa e quatro, as quatorze horas e t r i n t a minutos, na B i b l i _ 

oteca Publica Municipal de Cajazeiras - Paraiba, realizou-se 

uma sessao de estudo com as supervisoras do municipio e as 

e s t a g i a r i a s do curso de Pedagogia Escolar com o b j e t i v o s de 

implementar a proposta de trabalho elaborada pelas alunas con 

c l u i n t e s do Curso de Pedagogia, do periodo 9 3 . 2 , visando mini^ 

mizar as d i f i c u l d a d e s enfrentadas no c o t i d i a n o da p r a t i c a su-

p e r v i s o r a e respaldar a elaboragao do r e l a t o r i o de conclusao 

do Estagio Supervlsionado exigido para graduagao. As professo-

ras orientadoras Maria Tereza L i r a de O l i v e i r a e Maria de Lour 

des Campos, i n i c i a r a m a sessao com urn breve r e l a t o enfatizando 

os o b j e t i v o s desse estudo, agradeceram a presenga e d i s p o n i b i -

l i d a d e das supervisoras e destacaram o surgimento da proposta 

de trabalho elaborada pelas alunas con c l u i n t e s do Curso de Pe 

dagogia, periodo 9 3 . 2 , onde se basearam em urn trabalho de pes_ 

quisa e e n t r e v i s t a s f e i t a s pelas e s t a g i a r i a s na h a b i l i t a g a o Su 

pervisao Escolar, do periodo 9 3 . l f com professoras e superviso 

ras das redes estaduais e municipais da nona e decima regiao 

de ensino, detectando assim os anseios de urn estudo mais abran 

gente no que diz r e s p e i t o a C u r r i c u l o e Planejamento. Apresen-

taram ainda os temas das propostas: "Planejamento, suporte 

para uma p r a t i c a consciente e c o l e t i v a " (Prof? o r i e n t a d o r a 

Maria Tereza) e "A atuagao supervlsora junt o ao planejamento e 

ao c u r r f c u l o e s c o l a r " (Prof? o r i e n t a d o r a - Maria de Lourdes ) . 

Decidiu-se a realizagao dos proximos encontros nas quartas -

f e i r a s . Eassaram a coordenagao dos trabalhos as alunas:Sandra, 

Diana, Eriane, V a l e r i a , J a c i l e i d e e Maria do Carmo. Prosseguin 

do a sessao, Sandra apresentou uma t e c n i c a de apresentagao e 

relaxamento (A r o s a ) , seguida da r e f l e x a o do text o "A palavra" 
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de J. Pe r e i r a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 estudo continuou com a explanagao do assunto 

p r o f e r i d a pelas alunas Diana e Eriane, cujo t f t u l o : " Especia 

l i s t a s em educagao, os mais novos responsaveis pelo fracasso 

esco l a r " de Regina L e i t e Garcia, onde apresenta a funcao 

s o c i a l da escola; a p a r t i c i p a c a o dos e s p e c i a l i s t a s numa esco

l a que se pretenda competente e a quern i n t e r e s s a acabar com 

os orientadores e supervisores. Em seguida, a aluna J a c i l e i d e 

entregou os tex t o s para estudo de grupo juntamente com umas 

questoes para analise c r i t i c a , enfatizando a con t r i b u i g a o da 

escola como sendo a agencia responsavel pela transmissao da 

socializagao do saber; a eliminagao da supervisao e do super 

v i s o r e as causas que entravam o trabalho c o l e t i v o na escola. 

Poi determinado o tempo de uma hora para a l e i t u r a e discu£ 

sao dos t e x t o s . Os grupos voltaram a p l e n a r i a para d i s c u t i r e m 

juntos sob a coordenagao das alunas J a c i l e i d e e Eriane, cujas 

respostas obtidas estao em anexo. Continuando, a aluna Maria 

do Carmo convidou o grupo para a v a l i a r o estudo, onde aponta 

ram os pontos p o s i t i v o s , pontos negativos e sugestoes para os 

proximos encontros. A aluna V a l e r i a , agradeceu aos p a r t i c i p a n 

tes a realizagao desse evento. Para f i n a l i z a r a sessao Sandra 

l e u a seguinte citagao de Maximiliano Menegola: "...quando os 

conhecimentos ensinados nao fazem germinar a v i d a , eles aba 

fam a v i d a e a v i d a morre, pois o professor deve ser v i d a que 

transmite v i d a e f a z e r com que seus alunos quebrem a cevSca, 

como o p i n t o quebra a casca do ovo com a ajuda do c a l o r da 

choc a, c a l o r que aquece a gema do ovo e ajuda o p i n t o a nas_ 

cer. E para constar eu, Sandra Rolim de Araujo, l a v r e i a pre 

sente a t a que apos l i d a e a c e i t a por todos sera assinada por 

quern de d i r e i t o . 
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O sisiema de educacao formal em nosso pa(s e bastante jovem. 
Ha 50 anos atras, para uma populagao do cerca de 40 miihoes de 
babltantas, t inhamos somente 2  nilhdea de alunos matrlcu!ado3 em 
aigum t lpo de eacoia-, cu saja, somente 5 % c.a nossa. popuiayao 
estava recebendo alguma ascolar zacao. 

Datam tambem deasa £ poca i criacao do M inisterio da Educac&Q 
e a organizacao do curso secun| ario com preocupacSes educatlvas 
e nao puramente .urpgacieuticaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ios cursoa superiores. 

E somente a part lr de. 1930 iue comecarfio a aparecer no Ercsil 
reformas visando, ccda vez mais, a uma padronizacao do enslno a 
nivei nacional para todoa os graus. Essa sera uma tendencla que ira 
contrastar bastante com as refcrmas ate entao efetuadas, cm sua 
maioria regionais e restritas a nivela ospecificos do enslno. 

Por quo isso nos Interessa aqui? 

Per um ledo, pbrquazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GGSO'S iados rtco mcotrcm ruo o voler 
cducacGo, nesta pa f s, ^ algo niu to novo. FoS e geracSo dca HCGCO-G 

avos qua comscou a p.crao' ltar nist a o Icjslaa. OG r.oaoos pals CQ^?3-
caram a divylga-jes, Ccbe 6  noses, gsracfio, portanto, s carga de 
cfetiva-!as, De cchstruir urn si: 
educacao. 

tenia da enalno a um modelo ds 

Por outro ladp, ossec dados hlstdricos nos Indicam quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 so- , 

mente a partis*  de.-1930, corn os' . 3 urtos-inlcfa! 9  do IndustrlallzacSp Q 

acelerac&d urban?., qijjgpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iJB&a eomec? -c so-ccncrat lzcr-cejr.o «! sts-

ma d3 anslno peb! .^. 9 - ncvc^-n' iG-aal.o^do.-Goclcdsde- camera-o 

*  Aprccontado no Rcur&o 7<5er,lee ca ECUKJCQ ecbro Ed::s.-';Sc- r*co Arse: Ru?al9  
do Nordests •  JoGc Fassca - T-B. 

lacfio dqmi' rja cartas foabilldades e comportamentoa que so poderao 
ser t ransmit dos por um sistema de ensino formal, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
: . v -  • : ^  ; • • ••  • '•<-

A part irfjda ent a o-I ra comegar a aparecer na ieglsfacfio uma 

separacaoj das escoias em dlferentes redes de enslno. 

:v •  purant^Fpsanps 20 a 30 ira proliferfir cada vez mate a' ldeia de 
se dar apos ;o cavso prlmarlo, para as crlancas das classes trabalha-

dCTi-iJ-,' ' ' .' iî lpjj .̂pi's/ J- JCw' ^Ĵ n' ^p-p^.M  JG"';"r..̂ ,', -*• !-'irf CiGVQiiC 6 GfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i' ,-0  CJ.Tt.iv 

•  industrial : nas cidades e ds carater agrfcola para a zona rural. 

O ruralismo,.uma tentat iva de se encontrar atravea da educacao 
rural-ngricpla' ; uma forma de flxar o homem ao campo, foi uma res-
pes ta aos| rmQv| m^pt9?' ;̂ ^ r^lvljTdicagao e graves"  que a mdustTralrza~  
cao o uro^if^acao incjpieptas estavam provocando nas cidades, nas 

. prlmclraa' ' decadaa deste s<§cuio. 

Nps' Jdjscuraos f' oa' ancs 30 Getulio Vargas aflrmava que era 

classes^poi?' r| 2£ rurais para as cidades e assim resoiver os problemas 

da reaIfdf.' d:j: jbrasiIeira,-•  Nesaa mesmo perjodp, os educadores brasi 

'  IrQP prq^unljarn autoritariamentQ o " ruraiismo pedag6gico" , cu seja, 

' programasjp| J3urr{culos adequados a cultura rura l, capazes de prender 

# gi hppient' Gl]  tafra .v :iVv=' -¥^ . . 

Nao jentendiam assas educadores o movimanto mals amplo no 
' oual a' sccjicdade feraallelra*  estava Inserlda &  quo a levava a uma 

'  inevjt^yel ^tirjaanlzccao s imigracao para as cidades. Nem se pergun-
tayam eleslitamb^m se Q homem do campo precSsava ds progrema 

:§' :purr(cu' | o^ ' • .especiajs,' oy da qualquer outro t lpo da materials, para 
permancqefi no .IsoSamsntQ ae^plcracGo em que a!  ylyja. 

Xizfr0o'y a 3apa;-a?^co rodea do amino cia' .rnhia 

S svf p H ^ 1 1 sSa dr.c-.f olitoQ^condutoras do pais, e a educacao Venice 
. I  I |  ,, ft. - . . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ••> . , . , r . , i . . I . I . . . L_ —». f. r * i i <" "  "  . . . » . - - — — •«<•  i f.-' ~ .rr~ -,-' ;r-i-

. FjheJorsaJe 
T«Q. . . .9 * er§ § 5 ! ^ntQ do ensino r.a depsda doc cnoc cC o 

;-.;.j" ' jcorr^ ^ a "  grandef.' pid^des o beneficlou prlnclpalmanto a oleosa 

!^ ; : ;n :^ ^ ^ i a i i . « qr^ i . ^oipuG' c^-oo or.iSo ;J.V; j i r , n : I i Gi' .^cnto c!as 
• ^cd!cp* c4y' Ĵ 4s^. ( c « i l go ; g!rt53iG> a urn doscjivolvlrnento InGJpJsr.te zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l i r a 

* -—  '"^^ • • * • 
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d c i j . u o v.'u u.nu vibciu unused ti aogregacionista ao papal, oa escoia. 

Os ult imos resqulclos forn ais da presenca de dlferentes redes 
de ensino convivendo paralelar tente em nosso pais desapareceram 
com a integracao horizontal prbposta pela Lei 5.692. Ncsta Lel.se 
propunha, ironicamente, a profissionallzagao para toda a escoia pu-
btica, a nivel de sondagem de zptldoes no 1.°  grau, no:Vhbment6 em 
que es-ta passava a absorver contlngentes slgnlficat ivos da populacao/ '  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . . v , ,; •.  I u i j 111. j . 11"  i'  i •  i • )• . - _r.*  *"« K f i l l I , 2 M 0 U 

Historicamente. se ve,:por 
bastante antlga, com laiyos de 

Cabt 

anto,: quo a - questau fdobcutt iculoj) :$ i 
romantismo e uutorltarismo. 
. i«i - i l qu i ( ; 

gora perguntar: a coino esta a educacao rural• -hoja?-- Apos i 
todos estes anos temos uma uscola de ; 1.°  grau Instalada na zona]  
rural? Existe um atendimanto continuo a essa populagao que nos 
pormita pensar em curriculos ^dequados a sua especlficidade? -

Sabemos que na maior parte dos eatadoa brasileiros que possuem 
.. . 1 - . • urn; a* educe? rronues Goni!iiQcm:cs cue 

continua precaria. 

0 Piano Setorial de Edueacfio, Cultura e Deaporto (1975 !  1979)  i 
propunha-se ainda " expandir a ejscolarizagao na zona rural pelo menos j 
nas quatro series fundamentai3  e melhorar o nivel dc ensino, rodu-
zindo a evasao e repetencia" . . 

•  

Passados 50 anos dos discursos de Vargas, alnda nao encontra-. :; 

mos uma solucao para garantir educacao minima, fundamental ao 
homem do campo. 0  III PSECDi(1980 — 1985)  volta a dar prlorldade'  
a educacio no meio rural a nlyel de 1.°  grau. Porem o-pais• mudou'  
multo nestos 50 anos. A malOr parte dc sua populaoao hoje vlve •'•  
na zona urbana. Os meios de cpmunicacao padronlzam eada dip mais 
as nossas informacces. E a facilidade dos t ransporter fqz/ c.qm.iQt.' g... 
haja grande fiutuacao antra as zonaa rurals o urbanas, Gyo educacao,., 
baslca dar aoc dlferentes segmentos da nossa popujacftq, nop djaa'  

Falo em educacao bdsica je estarel me reforlndo a cla quando:*  
falur de curriculo e. programasj aqui, porque.e3tau.,p3nsando.,no..qua-
dro das populocoes rurais, principalmenta no. Nor-tas M oideateion 

Os dqpumentos ofipla is mfstrem-nos qua a malorlp ^4 r^j-.PP) a%b 
nessa,s rcgloes sao .escojac Jspladao com ^ j | jsj?p^ j^ ^ Jgf § . o^ | JB^ ^ ^ 3 
maior parte, dos prof psspres i que aj trabaJhomGaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA )$\Q5P,-£.07r:. SMQlLb 
ficacac maxima do 4."  eerie e proven!antes da zcr.a rura l.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ZAIQO 
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qua d i H c u^ i P j30M: tfabali^p e a sua faita de formacao. Um~ nume«-o 
signi(icat' i;vio xj.a•  ?,s.oola$ Juncipna na casa das, professors?, que s..o 

!  fnalrPa.gaSfrfVapaben^dOrĴ Rasai; da compler.ientscao dos v£ r ios pro-

i gcamas-, :existentes,-.salarjo3- :rrisorios. 

•  | R. Nestai -situacao nao na por que se admirar de a reprovacao a 
I nivei de ,1 .' . sarie a iingir cifras a lt issimas. em.torno de 7 0 %, e de 
ft . - ' 3omante-iOerca de:rt%' -dQS-' alunos matriculados alcancaremraizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AXslrie. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XW[! ,' Em' aiyiiriid& ' " ! ' Ctfi6oi CG ciicga a inaxistCmri asrloaca:.-ee*  ri& ooa tto v u 

teq PortaDio^e^CQoxiastevquadrc em menta.qua.;quarO) if filar .sabre a 
• fe^^^p^S^^miCUrf i f iuiocpa r^a osona .rural,; ou,seja 4?falar. sobr.a.ia.es.cola 
• .jp,> :raajii^uezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^l^moSi-CQm os,| pno.fessores e -atones .que.a!  .habltam. 

•  1 . 0  que aignlfica pensar a proposta da um curriculo para a zona 

;

 . M - - " Msrnps^}C^a§JitaE^' 4Q uma simples-I jsta.jmpres >a de ascun-

•  k tog;sejp^c.p^.z da.mudar,,( jg qlyu^.a forrna, p C-UG : r • . . . . * . : . -
' f̂tTflMMV̂ Njanij ^Qr^lt^rr^Q^ quo o singles a § t pbe le c lme nt o de estra> 

' i t^gias^^jiobjetivqs, ^ssim ;,qpmo alguns feinamentGC oce^.lonals de 
rr~ profasso^J:Hrp^uzar^ {mudaogaa substancials nas nossas escojas. 

' 3espeJa^RS;,:npyQG.f.ctirn' cp!cs, program?... e^matoriais-did^tico-peda-
'Ĵ O'.GQS spfeffl^os fiJfgfe.ssqrea. 3, eles contjnuam a ensinar o rr.asmo 

^ poj i t e j ^ ^ ^ ye j r j j La f l§ ln a y§ m . ^s^ .niesma rf9 rma corpo o, fflzlam, sob 
! ii;DJ , r . i j . ^ j t ' . i » i V' f k i n 1 act^* <-•  

icbht ext o 
B° do. pen-

' " ' aprondem, 

- , Dara' :,:a' q.u' apVqce'  praten' de pre-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
;

f i | ^
<

4 l̂  Wfflrjft , 5- ; wacftnoo'  isaaud AJ . ' isnib <rnej nan '  fionuno amii 
7 gp^ . » ; l a uAs/ j j ^ f ^ ua i qupruppoa o^ r / ur r l c u l c rv pcFai nCfleseirtorrtiF.i-cjTin i de-

.. | '  U m,; n | ^ n s a r i M  r o b i.!? s....- u. 

cSadisomi nom-jaasuaipQsaivei rea i iza o«GbdcuuGrpo?3 »a Sr»?a : - - -
'  , •  riovemiser necessarlamante con3 lde ra doa :f iua ndo»so:pon. ca :e ni . :qua ! -

qiierA' niiH^nca currlcular. Sao ales: _ 

9 « l i 
r "Ji'  

•  r-.ais&Utq ac' Wo3^oSrieoein' ,:)G ' i«ev aup o mad oSturn aomodhS " - ' : 

-a io/ ;o3 ?4 Qr^^. idntuzrlanocc . da Gi c r^ ol -c ^ ^ r f t f l n t r , rpoj TO?e ! g ; . c « o: •  
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Qus direito temos nos de (^ecepciona-ios? De ir centra suao 
avaliacSes e julgamento? j . •  

Zciao tendo os planejadoreazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do curriculo o materials dlddticc-pa-
dagogicoo o culdadc do veriflcar so squllo quo o.'cs acreditam 
que a bom per.- a ccmunidacllszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6  aqulto que- clc raaimsnta juiga 
qua 6  bom para o!a? j 

Nao e irrea l l ' t a e autoritarib decidir, por antecipacao, que a 
escoia elementar rural tera dipla funcao: a de preparer somente 
alguns indivfduos para educacao posterior atrav6s de conheci-
mentos universalizados, e a da preparar o restante da populacao 
para a vlda rural? Sara que njio somes capazes de pensar numa 
educacao basics capaz de oft| recer conteudos minimos que aju-

dem o individuo a se ajustar 
sociedade urbana c moderna p 
Nam mesmo as habilidades I 
as quais temos consenso em 

a qualquer t ipo de situacao nesta 
ira a qua!  tendemos violentamente? 
aslcas de ieitura e escrita , sobre 
nossos dias, como habilidades ba-

slcas de sobrevivencia, temos5 coaseguldo t ransmit lr aps nossos 
alunos; no antanto, nos arvorpmos a proper para alqumas popu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G 0Gi.ai"GmG3 nos uoiocanoo na 
confortave!  posicao dos que t 
1930} o que Ja tern resposta: 
-analfabetas? Sera que poden 
uma crianga nao tern direitc 
propria escoia a!go mais esti 
am que vlye? Afirmariamos, : 
seria bom o suficiente para 

jdo sabem (como ja aconteceu em 
para as populagoes rurals semi-

os afirmar com tranquilldade que 
de buscar conhecer atraves da 

mutants do quo o amblente rural 

em iaivos de hlpocrisla, que isso 
qualquer um dos nossos fiihos? 

Teriamos certeza de nao astar limitartdo as posslbiiidades cog-

A mudanca de curricuio depe 

Sabemos muito bem o quo v< 
curricuiares Impostas a part in 
tizaram no pape!. mas nao nc 

ide de rocursos 

m acontocendo com as propostas 
da Lei 5.692/ 71. Elas se concre-
reaiidade. 

limp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
do^ftiffiffilQtiffid^ovc..: materials d a fonr.aoSo o rselelag&m"  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y w •  h>uu| i y *-4  wv.v*' ŵv ywiizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MUM *-* *-» •  i v «•» •  . w w» >.»̂  HIM»v« 

e propostas que acabarrj por chegar sem nenhum trainamento 

r aq noqo^-jtao:dsspreparado professor rura l, que acaba nao cok>-

;• .cendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmni prjjt jca as novas propostas ou c- fa? do forma m<3C§n!ca 

•  bi:}naclebuada' , conforms oua nratlca anterior? 

NSCG rGc:j:r^pc/ i/C;T;.' .n §( jHOGc8:d oac pc UGGSV: Co^robtomss- do on-
' inQ^llpijrGi!  HG zqnQ rural s5o multo graves. Este 6  urn pre-

{' Vv....;: jjls^ojjjaujjg.0 $ r! Qic,uc QiM EC e eo Secretaries preclaam encarar 
': >6e frente' .jou seja.-6  precise culdar para se fazer c uso mais 

adeqqaic{6iidos recursos e nao enveredar per csmlnhcs rom§ nt icos 
v 1 o pouccj fprqdutivos.. 

i f 
- f e c i , - ' - - C)  A muocjnca do curriculo depends basicamente de gente, do 

I • proflssjppal que atua a nfval da oscola 

Na malqr1 parte das vezes os professores sao incapazes de Irn-
r j * ^ • ; ' pjjnta^' novas propostas currlculares porque ales nao tern edu-

'  *  cacao' basica parafrsequ8r-enterrder~ as mudBTscas propostas e 

porque nao existem-.recursos para reciclar adequadamente esses 

. . p r o f l s s i p n a i S v , ' .'  

•  - uiiiLJ• .jsiucianga currlctilar na escoia do 1.° grau para uma abor-
fcf' vdagerp fiura!  "s6  faria sentido se ela fosse aiem do uma simples 
- f t ; - ' •  •  troca| de^materials e manuals didatlco-pedagdglcos e se propu-

sesso !a! oelo menos: 

!  . M i l l - - - •„ 
a)  dar ;uma nova abordagem para o ensino do lingua e da mate-

matjea que leyasse a uma compreensSo dessas disclpHnas, 

ai^rpl' da forma tradicional como a vista peios professores, 

|  ' [  . , de; ?j| iTip!e« m?r}8.5o do gramatica e rclacCc.^ numorlcas; 

'  "  b)  levari ao domfqio de novas habilidades para enslnar materlas 
profissionais ou pre-prof!ssionais quo preasupoem conhecl-
mentps e t^cnlcas desconhecldas peios professores. 

Se nao cjuisermos relegar novas propostas currlculares ao fra-
casso' , fazern-se necessarios professores Instrufdos e bom t rei-
nadoe.'  £  duvldoso acredltar que qualquer mudanca curricular 

r . ' ! j i r ; «o 
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fessores que devam ir alejm de cursos de uma semana. Esses 

padrdes de treinamento ekigeni recursos e uma <esponsabiii-

dade social com a educi 
possuir/  

A mudanca de ' curricuio 
cuidadqso 

Uni3  mudanca realmente 
possuir e especificar uma 
cia is, vita is para esse proc 
£ precise coiner informaco 

atitudes e as asplragoe 
menta scbre o seu dest 

gao que poucos governos parecem 

npiica em pianejamento adequado e 

Beria de curricuio Implica organizar, 
serie de Informagoes que sao'  essen-

so. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
is: 

a)  sobre criangas, que ncs pqrmitam, obter dados. sabre sua: 

i em relagao a educageo,. e pripcipai-
nvolvimento cognit ive, percepcap, pa-

c..\ '.c ur.ju' -oC-.., derhentos crft icos pare pianejnr o u j j t i v 
yplvimen^p da aprendizejgem dessas criangas; ^ 

que' realmente - conhecenv cue's;'  aspl-
rago.es, formagao, experiences. Estas informagoes nos per-
mit irao avaliar a adequ; gao das propostas a se re m feitas so-
bre o seu trabaiho; 

c)  sobre a Pslsologia do Desenvoivjmento de Aprendjzagsm, 
assim como sobre a Spciologia. que deverap nortear,,? tra-
baiho tecnico de estabqlecer sequencias e ritmos de aprendi-
zagem e ajudar a repqnsar os probiemas da adequagao do 
curriculo as informagoes oblidas sobre os alunoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el-os pro-
fessores. 

Estou fazendo c^tas co' ecagoss aqul p-orque i-llo podemoa-tsorrer 
o risco da fazor afirmagojos ingenuar. de que 1 iromoo fazcr um 
curriculo- adequado para la!  ou qua!  i ipo' do ciier. lei^, quandp 
lisin eequer conhesernos j as caracierist lcao • * psiccneurGicgicas, 
cognltlvas o d e padroes dje linguagem • dessas clientelas. 

E isto' e o que vem acontecendo em nosso pais: Fazemos mu-
dangas romantfoas que crjrrem o rlsco, multas vezcsi' de proju-
dinar mais do quo ajudar | cs no.,sos professores e^I uncs. 

Oueria dr.r um cxemplc sobre o que estou fa lsndp; esq: ..do oo 

trabolhos do Cruncr, Flcgei e outros renomadoo ootudlGCGG do 

processo de de.:-envolvimqnio da ir.tellgencia o da cprondizacerr., 

'  7 p sVp 1 process' a :esqUema:icarnente' d8  :acordo corn os seguintes 

\ - ; p a s s b s ; '  '  .  :'  •  

^ rf lpre nqiza ge rn-Simbol ica na qual o rnooeio nao esta mais pre-

•  ^jj-pente e depe.hde' de um grande domfnio do codigo verba! . 

g H j 3 f f c 3 £ a ^ f e u b n .f-i;:-^' b5;,' ~  •  . ,  ; .  M .» . ... . . . . 
rUm' {goral :-^ntrp-;9S;mdios.ou em grupos que.tern o codigo ;verba l 

'  ^mP^qsje^trpturadp, a aprendizagem ocorre no prinieiro ( imitagao)  ou 
no segundo nivel (copia de modelo) , o que imppssibillta aprendlzagens 

" mais compJexas. M as, para o domfnio da ieitura e da escrita e de 
• '• czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<5dlgOsyjWa:la-

;

'6of| 8tlcados,'  faz-se necess^ria a formagao de suLos 
cneurol)Jgi;C;os;e?desenvolver habiiidades e fungoes no segundo e ter-
' ^celro' ' nfŷ ls (apr' endizagem ,por ^copia de modelo e simb6llca). Se 
'•  dospVe'2a;rmbs^a^aprendlzagem que ocorre nestes niveis, corremos o 
rjocn do' ijnho p| * }var* o nan^amftnto a* o!aboFsco>?S' mfl!8  comnlQxon;-!  

j ; 131>t.EB16^;r^cjpcihip1 abstrato quu pressupoe o dominlo.-de.-habilidades 

Wf -' :.r •  6 c d gn f i |  yl^S ';j m a is- -̂ es t r li i u ra d a s nem sempre' :esta: presenter Ina^forma 

If:-. i;fbe^' ^M ^Q^jifi^^ad-' claaaes•  popularesrs Es' sas:' habilidades -pca-

^efsarHJfs'^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'gt.•  antidas,3emc' outras inst§ ncias' -da ' >/ ida : da•  crianca-,*  como 

I ;-* itf!FcS§Q' da^s^dtsrm' esmo" ' que isso custa a' elas-um esforgo adl6 lonal. 
"•  . > # j ? ; t ' ? '  '  - . 

Quals as ImpHcaCQea polft lcas que pods gerar um curricuio que 

r : . ^er' vp| tB>?EJi!nHantlSa7nent' 8 ,9 <' ' expiorar somente' os'  aspectos pratlcos o 

I -a^G' e^' rltpr?^ que caracteriza o: 

I ; ' 'gpypos)  ' m' aiV' pobres "oa°  pppulagao? • • -.• • '' :>- •  

PR[ lQ8 CQ§ s pp( ( tlcas conservadoras o llmltadoras, quer os 

^^nf l^y^b' o^upf io^oonsclencia 

p - L- :^ . ^ a ^ u' -gc^ ( 3 9 i-ma pGlhor colucao para asvClacaes popuiaron, 
I '  ' ' ' no^?^cmoG' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oorroro ricco do crlar' " jma~ altuacao-propfcla pGrn 

;m* $* -* ;* rncnto}| :| §8paa' crisncaa .'.GO n.vcia main elementarc3 dc cpror.a.zagam, 
^ v;. r;^pr' 3 juqic| ^u0 o-depenvplvlmento pctenciai da cua intaliger.cia. A va-

M prlzagprjifomantica dc papal que eate grupo desompenha-4 ioje leva 
| .,, • '  .-a p'roRp '̂ tas -pecjagcglcea quo acabam por mantor sste grupo no papal 

" ^^n' S* * volylJR^ha!:! iIdades e conteudos qua ale proclaarl pes? 
I ^W^OGlrdf i i fe t ua cSo om C/ JO so oncontra. 

^ | t v' , : i '  . \ '  Aisijf^dac ^on^ldora^oos foitas ' ^• crir-rfiianto 6 proclot 

'  c' -' rrnpiHv̂ 2 ' da<mudanca currlcular, sun durecSO) euu forme (  
... •  

la  J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UV-' 
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cicmanto, corn ea quais tccio peba ira pruuuvw •/  ••  

rlnslmenLa, 6  pruciso eaiabdiecor o proceaoo dc dec jnvoIvli' -icr.tG 
o avaiiaQf.o do novo curriculo p,ara que elo cute do papa l e so torno 
rcc' ldads. i i per?. !cro o precise rpac atemcrlzar o oroverscr com muitas 
novidadco para nao docarticuierj ainda mais a sua pratica pedagogica. 

Goctaria que esta anaiisa jpudesse ajudar os educadores a di-

mcnsionr.r o ecforco quo cemandaria o desenvolvirnento de um cur-

ricuio cspccif ico para a zcr.a rural, score o qua!  fcenho s^riati duvidao 

cucnfcozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h real nscessidade e reilsvancla. 

No colagio do desenvoSviilnento cm que vlvcmcc hojo, com o 
crosccnto mcccnlzscco dc campo e amplo acesso da populacfiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QOG 
meics do comunicacao de massas, e precise refla t ir cobro qual c 
papei quo a escoia e' ementar e basica, que ainda nao Instalamcs 
na zona rura l, devera desempenhar 

Um curriculo isoladamente, por malhcr que seja, nao muda a 
socisdadc. Princlpalmente nas ;areas rurais. -qualquer curriculo deve 
ser acompanhado de medtdas jobjeiivus de melhoria do padrao da . 
vida e de bsm-estcr social da ccjmunidade, por exempio, equipamentos 
escolarea mais adsquados, salarios dignos, professores bem p-re-
parados. 

t l ici t o. aiem disso. pensar num curricuio para manter as crian-
gas no meio ru...!  sem que as dondigoes do campo sejam rnolhoradas 

3 antes r.:oc;-w: quo purcob;, sl^r.ificr.' ivas das quo eaem C'J C^GJ::: '  

permanegam na zona i j ra l por!  opr.no e nao por necessidade? 

Teresa Roserley Neubauer da Sllva 

Secretaria Municipal de EducacSo - SP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PLANEJAMENTO DO ENSINO NUMA PERSPECTIVA 

CRITIC A DE EDUCAgAO 

Na pratica pedagogica atual o processo de planeja-

mento do ensino tern sido objeto de constantes indaga-

coes quanto a sua validade como efetivo instrumento de 

melhoria qualitativa do trabalho do professor. As razoes 

de tais indagacoes sao multiplas e se aoresetttprn era 

iiiveis diferentes na pratica docente. 

A vivencia do cotidiano escolar nos tern evidenciado 

situacdes bastante questionaveis nesse sentido. Percebe-

se, de inicio, que os objetivos educacionais propostos nos 

curriculos dos cursos apresentam-se confusos e desvin-

culados da realidade social. Os conteudos a serem traba-

ihados, por sua vez, sao definidos de forma autoritaria, 

pois os professores, via de regra, nao participam dessa 

tarefa. Nessas condicoes, tendem a mostrar-se sem elos 

significativos com as experiencias de vida dos alunos, 

seus intcresses e necessidades. 

Percsbe-se tambem que os recursos disponiveis para 

c desenvolviinento do trabalho o.idaiico tsndeixi a csz 

considerados como simples instrumentos de iiustrar.ao 

das aulas, rcduzindo-se dessa forma a equipamentos c 

objctos, rnuitas vezes ate inadequados aos objetivos c 

coo^eudcs estu^-dos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:" Profc-jsvra da Univereidade Federal do Pfciuf — U F P I . Mcsire cm Educaguo 
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Com relagao a metodologia ut i l i zada pelo professor, 

observa-se que esta tern se caracterizado pela predomi -

n a n c i a de atividades transmissoras de conhecimentos, 

com pouco ou n e n h u m espaco para a discussao e a ana-

lise c r i t i c a dos conteudos. O a luno sob essa situacao tern 

se mostrado mais passivo do que at ivo e, por decorren-

cia, sen pensarne-nto c r ia t ivo tern sido mais bloqueado 

do que est imulado. A avaliacao da aprendizagem, por 

o u t r o lado, tern sido resumida ao r i t u a l das provas pe-

riodicas, atraves das quais e ver i f icada a quant idade de 

conteudos assimilada pelo aluno. 

Completando esse quadro de desacertos, observa-se 

a i n d a que o professor, assumindo sua autor idade i n s t i -

tiic.io.ncJ. t o r m i n a per d irsc ionar o prccp&so enfdno-

aprendizagem de f o r m a isolada dos condicionantes h i s -

toricos presentes na experiencia de v ida dos alunos. 

No contexto ac ima descrito, o p lane jamento do en-

sino tern se apresentado como desvinculado da realidade 

social, caracterizando-se como u m a acao mecaniea e 

burocra t i ca do professor, pouco c o n t r i b u i n d o p a r a elevar 

a qual idade da acao pedagogica desenvolvida no arnbito 

escolar. 

No meio escolar, quando se faz r e f e r e n d a a p lane ja -

m e n t o do ensino, a ideia que passa e aquela que i d e n t i -

nea o processo atraves do qua ! sao def inidos os cbje-

t ivos, o contei ido programat ico , cs procedimentos de 

ensino, os recursos didaticos, a systematica de avaliacao 

da aprendizagem, bern como a b ib l i ogra f la b&sica a cer 

consultada no decorrer de urn curso, serie ou d i sc ip l ina 

de estudo. Com efeito, este e o padrao de p lane jamento 

adotado pela grande m a i o r i a dos professores e que, em 

nome da eficiencia do ens im disseminada pela concep-

eao tecnic ista de educacao, passou a ser vaJorizado apo-

has em sua dhnensao teenicai 
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Ao que parece, essa def imcao dos c o m p o n e n t s cro 

p iano de ensino de u m a m a n e i r a f ragmentar ia e desar-

t i cu lada do todo social e que tern gerado a concepgao de 

p lane jamento incapaz de d inamizar e fac i l i tar o t r a b a -

l h o didatico. Consideramos, contudo, que n u m a percep-

cao transformadora. ou seja. o processo de p lanejamento 

visto sob u m a perspective, c r i t i c a de educacao, passa a 

extrapolar a simples tare fa de se elaborar u m documen-

to contendo todos os componentes tecnicamente reco-

mendaveis. 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Planejamento: acao pedagogica essential 

pedagogica em nossas escolas, sentimos que o processo 

de p lanejamento do ensino precisa ser repensado. A visao 

negativa desse processo demonstrada pela grande maio -

r i a dos professores nao pode ser considerada como u m a 

situacao irreversivel . Entendemos que u m plane jamento 

d i r ig ido p a r a u m a acao pedagogica c r i t i ca e t rans fo r -

madora possibi l i tara ao professor maior seguranca para 

l i d a r com a relacao educativa que ocorre n a sala de 

au la e n a esccla como u m todo. Nesse sentido, o "p lane -

j a m e n t o adequado", bem como o seu resultadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — "o 

b o m piano de ensino" —- se t r a d u r i r a pela acao pedago-

gica direcionada do f o r m a a se i n t e g r a r dialet icamente 

ao concrete do educando, buscando t rans forma- lo . 

N u m a perspectiva c r i t i c a de educacao, a i n s t i t u i c a o 

escolar tern o signifieado de local de acesso ao saber sis-

tematisado h is tor i camente acumulado. De acordo com 

S A V I A N I (1034, p. 9 ) , a escola existe " p a r a propic iar a 

aqulsicao dos i n s t r u m e n t o s que poss ib i l i tam o acesso ao 

saber siaborado (e lenc ia ) , bem como o propr i o acesso 
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aos t 'udimentos desse saber". Os conteudos que const i -

tuent esse saber elaborado nao poderao ser considerados 

de f o rma estatica e acabada, pois trata-se de conteudos 

dinamicos e, por isso, art iculados dialet icamente com a 

realidade historica. Nestes termos. precisam ser condu-

zidos de forma que, ao mesmo tempo em que t r a n s m i t a m 

a c u l t u r a acumuiada, conoi 'ibuam para a prcuuc&c uc 

novos conhecimentos. 

Produzir conhecimentos nessa concepcao tern o 

signifieado de processo de reflexao permanente sobre os 

conteudos aprendidos, buscando analisa-los sob d i feren-

tes pontos de vista. Signi f ica a inda desenvolver a a t i -

tude de curiosidade c ient i f i ca , de investigacao da r e a l i -

dade, nao aceitando come conLecirnentzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-oc -evfovi^s e 

acabados os conteudos t ransmit idos na escola. 

Nessa concepcao, a questao do p lanejamento do 

ensino nao podera ser compreendida de mane i ra m e -

caniea. desvinculada das relacoes entre escola e r e a l i -

dade histor ica . E m vista clisso, os conteudos a serem 

trabalhados atraves do c u r r i c u l o escolar precisarao estar 

estreitamente reJacionados com a experiencia de vida 

dos alunos. Essa relagao, inclusive, mostra-se como con- • 

dicao necessaria para que, ao mesmo tempo em que 

ocorra a transmissao de conhecimentos. proceda-se a 

sua reelaboracao com vistas a prcducac de novos conhe-

cimentos. O resultado dcesa re-agdo dialdt ica sera a 

busca da aplicaeao dos conhecimentos aprendidos sobre 

a realidade no sentido de t r a n s f o r m a - l a . 

Sob essa perspectiva, podemos concluir que a tare fa 

de p lane jar passa a exist ir como u m a acao pedagogica 

essencial ao processo de ensino. superando sua c o n c e p t 

cao mecaniea e burocrat i ca no contexto do t raba lho 

docente. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Planejamento do ensino: um processo integrador 

entre escola e contexto .social 

Consideramos que u m a nova a l t e r n a t i v a para u m 

planejamento de ensino globalizante, que superc sua 

dimensao tecnica, seria a acao resultante de u m pro-

cosso _ - ' . i c . . ^ . i u d O ; . encic escolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :. contexto rocisJ, ef c t ivada 

de f o rma critica. e t rans formadora . Isso s igni f i ca dizer 

que as atividades educativas seriam planejadas tendo 

como ponto de re ferenda a problematica soc io - cu l tura l , 

economica e po l i t i ca do contexto onde a escola esta i n -

serida. O p lane jamento do ensino nessa perspectiva es-

t a r i a voltado eminentemente para a transformacao da 

sociedade de classes, no sentido de t o r n a - l a mais j u s t a e 

Na prat i ca , como se e fet ivar ia essa f o r m a de plane-

jamento? 

Nossa proposta tern como f u n d a m e n t o os pr inc ip ios 

do p lanejamento p a r t i c i p a t i v o , f o rma de t raba lho co-

m u n i t a r i o que se caracteriza pela integracao de todos 

os setores da at iv idade h u m a n a , n u m a agao g lobal izan-

te, corn vistas a solucao de problemas comuns. 1 

Essa f o r m a de agao impl i ca u m a convivencia de 

pessoas que discutem, decidem, executam c ava i iam a t i -

vidades propostas coletivamente. A p a r t i r dessa conv i -

vencia, o processo educative passa a deconvolve? mais 

fac i imente seu panel t rans fe r m a d or, pois, a mediae, que 

1. O planejamento participativo e parte integrante da metodologia da pesquisa 

participante, f orma de trabalho caracteristica dos movimentos de educacao 

popular. U m maior aprofundamento desse lema podera ser obtido atravds 

da vasta l>ir .ografia existentc sobre pesquisa participante. Quanto r.o pla 

nejamento participativo aplicado a educacao, a descricao de uma experience 

nesse carr.po podera ser anclisada em Ilea V I A N K A , PUmsjcntsnto partiei-

pclivo nn escola, 21-U. 1P3»'». 
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zam-se de problemas coletivos e decidem-se per se enga-

j a r na l u t a pela me lhor ia de suas condicoes de vida. 

No contexto escolar o p lane jamento par t i c ipa t ivo 

caracteriza-se pela busca da integracao efetiva entre 

escola e a realidade social, p r i m a n d o pelo in ter - re lac i o -

namento entre teoria e prat ica . A partic ipaeao de p r o -

fessores, alunos, especialistas, pais e demais pessoas 

envoividas no processo educativo, seria o ponto de con-

vergeneia das agoes direcionadas para a producao do 

conhecimento, tendo como referencial a realidade h i s -

tor ica . 

Para efeito de analise desse processo integrador , 

poderemos s istematiza- lo e n fases ou etapas i n t e r - r e l a -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ivji.iav»ao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i * .  p i i m e i r a s<^a ac[(iou.a ende S3 procedera ao 

estudo real da escola em suas relacoes com o contexto 

social em que se insere. O estudo em questao devera ser 

desenvolvido de f o r m a global, analisando-se os condi -

cionantes socio-culturais , economicos e pol it icos de d i fe -

rentes niveis presentes nas relagoes escola-sociedade. 

No bojo desse estudo sera n a t u r a l m e n t e con f igu -

rado o universo soc io - cu l tura l da cl ientela escolar, possi-

b i l i t a n d o assim a caracterizacao dos interesses e neces-

sidades dos educandos para os quais a agao pedagogica 

estara sendo p lane jada . Nccss sentido, pesquisar os a l u -

nos objet ivando i d q n t i f i c a r o que eles j a conhecem, ao 

que asp i ram e como vivem., sera u m a tare fa impres -

c indive l . 

Segundo S N Y D E R S (1974), os alunos possuem u m a 

experiencia que nao podera ser ignorada pela escola, 

experiencia das situacoes de vida, das relagoes pessoais, 

bem como u m a s ign i f i ca t iva m u l t i p l i c i d a d e de i n f o r m a -

cces e conhecimentos, embora de f o r m a f r a g m e n t a d a c 

dispersa. Por tanto , a identi f ier , cao dos temas ou proble-

mas que se m o s t r a m mais importantes para os educan-

dos cons t i tu i fator relevante na definicao do mater ia l 

da realidade a ser estudado no decorrer do processo de 

ensino. 

O resultado desse p r i m e i r o momento do p lane ja -

m e n t o seria. um diagnostico sincere da realidade con-

creta do aluno, elaborado de f o r m a conscience e com-

promet ida corn seus interesses e necessidades. Concluido 

esse diagnostico, o passo seguinte seria, a p a r t i r dele, 

proceder-se a organizagao do t raba lho diclatico p r o p r i a -

mente dito. Assim, a definicao dos objetivos a serern 

perseguidos, a sistematizacao do conteudo p r o g r a m a -

tico e a selec.ao dos procedimentos de ensino a serern 

uti l izadcs , const i tuem as acoes basicas dessa. segunda 

etapa do planejamento . 

Nessa fase e i m p o r t a n t e ter-se em vista que u m 

processo de ensino t rans formador nao podera deixar-se 

conduzir por objetivos que expl i c i tem somente a simples 

aquisicao de conhecimentos. Na definicao dos objetivos, 

por tanto , sera essencial a especificacao dos diferentes 

niveis de aprendizagem a serern at ing idos : a aquisicao, 

a reelaboracao dos conhecimentos aprendidos e a p r o -

ducao de novos conhecimentos. 

E i m p o r t a n t e ressaltar a inda que, n u m processo 

educativo que se propoe t rans formador , os objetivos de 

ensino precisarao estar voltados eminentemcnte para a 

reelaboracao e producao de conhecimentos. Para tanto, 

deverao expressar acoes, tais como a reflexao c r i t i c a , a 

curiosidade c ient i f i ca , a investigacao e a cr iat iv idade . 

Os conteudos a serern estudados,' como j a fazem 

par te do curr i cu lo escolar previamente es t ruturado , de-

verao passar por uma analise c r i t i c a com vistas a i d e n t i -

f icacao daquilo que representa o essencial e o que repre-

senta o secundario a ser aprendido. Nesse caso, o cr i ter io 



-ttVTtt~pcnrcx--^-^TezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%iv&rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA essa. aisuncao devera ser a 

propr ia realidade concreta dos edueandos, a p a r t i r da 

qua l o saber sistematizado podera ser selecionado com 

vistas a func ionar como i n s t r u m e n t o de compreensao 

c r i t i c a da d inamica dessa mesma realidade. A p a r t i r 

dessa definicao, a organizacao do chamado conteudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

progTamatico far-se-a considerando-se o& objetivos pro-

postos em termos de aquisicao, reelaboracao e producao 

de conhecimentos. 

Conforme j a referido anter iormente , o saber siste-

matizado, a t u a l conteudo dos curr icu los escolares, tern 

sido produzido longe da escola. A p a r t i r desse saber, que 

na nossa c o n j u n t u r a educacional nao podera ser igno-

rado, aeverao ser gerados novos conhecimentos atraves 

da- problematizacao e ua analise c r i t i ca . Na percepcao 

de P A U L O F R E I R E (1987), se professores e alunos exer-

cessem o poder de produz ir novos conhecimentos a par -

t i r dos conteudos impostos pelos curr icu los escolares, 

es tar iam de fato consolidando sen poder de c o n t r i b u i r 

p a r a a transformacao da sociedade. 

D a i a i m p o r t a n c i a de se ressaltar a relacao in t r fnse -

ca existente entre objetivos propostos e conteudos a 

serein estudados. E m u l t i m a instanc ia , a organizacao 

dos conteudos estara i n t i m a m e n t e relacionada com o 

objetivo maior da educacao escolar, que e propic iar a 

aquisicao do saber sistematizado ( c ienc ia ) , t ido como 

i n s t r u m e n t o f u n d a m e n t a l de libertacao dc h o m e m 

( S A V I A N I , 1984). 

i . v l l u u VlMilU y J i x v U i w v i v u w u , uuj>-' u / wu v w > - ' 

tos e os conteudos a serern estudados, passa-se a a r t i -

culacao dos procedimentos que deverao concretiza-los. 

Esses procedimentos deverao ser selecionados de f o r m a 

a atenderem os diferentes niveis de aprendizagem dese-

jadcs, bern como a natureza da m a t e r i a de ensino pro -

posta. 

Tendo em vista que a reelaboracao e producao de 

conhecimentos serao os niveis desejaveis de aprendiza-

gem, o cr i ter io basico para a selecao dos procedimentos 

de ensino devera ser a cr iat iv idade . Assim, a tarefa do 

professor nesse momento sera a r t i c u l a r u m a metodolo-

gia de ensino que se caracterize pela variedade de a t i v i -

dades estimulado^O/S d^ cr ia t iv idade dos a l " n c s 1^ess** 

tarefa, inclusive, a part ic ipaeao dos edueandos sera bas-

tante enriquecedora. Descobrir suas expectativas, saber 

por que estao na escola, qua l seu projetc de vida, sao 

questdes que levarao ao entend imento do aluno, a j u d a n -

do na compreensao de sua l inguagem, de suas d i f i cu lda -

des, de seu nivel de aspiracao. 

Complementando esse momento de organizacao da 

metodologia de ensino, o passo s^guinte sera a sistema-

tizacao do processo de avaliacao da aprendizagem. 

A avaliacao nessa concepcao de p lane jamento nao 

podera ter o sentido de processo classificatorio dos re-

sultados do ensino. N u m processo educativo onde a me-

todologia de ensino pr iv i l eg ia a cr iat iv idade dos alunos, 

a avaliacao tera o carater de acompanhamento desse 

processo, n u m j u l g a m e n t o con junto de professores e 

alunos. Dessa f o rma , nao devera exist ir preocupacao 

com a verificacao da quant idade de conteudos aprendi -

dos, mas tao somente com a qualidade da reelaboracao. 

e producao de conhecimentos empreenclida per c ad a 

aluno, a p a r t i r da m a t e r i a estudada. 

Conclumdo essa discussao, faz-se neccssaric q r f a t i ^ j 

zar que a caracterizacao de momentos ou etapas no p l a -

ne jamento do ensino nao devera ser entendida como o -

desenvolvimento de partes d i s t in tas e estanques dentro 

u m a acao que por sua p r o p r i a natureza e* c o n t i n u a s cU-

namica e glcbaHz&nte. Ass im como a educacao preter|| zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dida atraves dessa acao, o p lanejamento devera ser 

in tegrador em toda a sua extensao. Essa abordagem i n -

tegradora, com efeito, e que proporcionara u m ensino 

voltado para a formacao de pessoas crit icas , quest iona-

doras e atuantes . Entendemos que u m a educacao i n t e -

gradora, onde professores e alunos produzam conheci-

mentos a p a r t i r da participacao da escola na sociedade 

e vice-versa, estara formando efet ivamente u m educan-

do com possibilidad.es de c o n t r i b u i r concretamente para 

a transformacao da sociedade. 

T a i perspectiva, contudo, ex ig ira u m a postura do-

cente que se]a comprometida nao so com o pedagogi-

co. mas tambern com ?• social. Ex ig i ra oois u m com-

promisso do professor com u m a educacao po l i t i ca e nao-

ideologica. 1 ' Nestes termos, u m p lane jamento do ensino 

nos moldes aqu i discutidos so podera ser efetivado a 

p a r t i r de u m a escola cujo engajamento com o contexto 

social seja, pelo menos, pretendido. Para t a n t o , sera 

impresc ind ive l que nessa escola conv ivam pessoas com-

promet idas corn essa postura po l i t i ca a f i m de que u m 

processo t r a n s f o r m a d o r possa ser desencadeado. 

U m outro aspecto a ressaltar e que u m plane ja -

mento p a r t i c i p a t i v o implies, a e l iminacao da divicao do 

trabalho pcdagd.^ieo existents na escola. Se o fun.damen-

to basico desse processo 6 a integracao entre a escola e 

o contexto social, e seu objetivo m a i o r e a educacao do 

i n d i v i d u o p a r a a v ida social, a co-part ic ipacao apresen-

ta-se como a t i t u d e norteadora de toda a acao pedagogi-

ca. Assim, nao sera possivel a convivencia de u m dis -

C U i ' S O de T > a , ^ t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ C ' P 0 0 5 r \ r > n m m - o o n r a M / i o r l o / - U v i c i o ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a r i p 
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competicao. Nesse sentido, nao havera l u g a r p a r a a de-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. O termo " ideo!6r :co" a<jui tem o s!2n»fic?''o de " r - ' d t a r r o n t o da realidade". 
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fesa de posieoes de ^rupos dist intos , comu, , 

de professores de diferentes series, discipl inas ou cursos; 

de supervisores e orientadores: de diretores; de alunos. 

Na concepcao p a r t i c i p a t i v a esta i m p i i c i t a a relagao edu-

cador-educando sob todos os aspectos cooperativa, pois 

existe u m a total idade a ser preservada e esta se exp l i -

c i t s pela p a r t i c i p a t e c nao pela divisao. 

Dessa forma, professores e especialistas nao terao 

que agir de modo compart imentado . O t raba lho peda-

gogico devera estar voltado para o engajamento perma-

nente de todos os elementos envolvidos no processo, cada 

u m contr ibu indo dentro de suas potencialidades e l i m i -

tacoes. 

Em sintese, n a eietiv?>cao dessa f o r m a de planeja-

mento e i m p o r t a n t e que se ressaltem suas pr inc ipa ls d i -

retrizes: — a acao de p lanejar i m p l i c a a partic ipacao 

a t iva de todos os elementos envolvidos no processo de 

ensino; — deve pr i o r i zar a busca da unidade entre teo-

r i a e prat i ca ; — o p lanejamento deve p a r t i r da realidade 

concreta (a luno , escola, contexto s o c i a l . . . ) ; — deve 

estar voltado para a t i n g i r o f i m mais amplo da edu-

cacao. 

E m face do exposto, podemos concluir que a con-

cepcao de p lane jamento do ensino a q u i ssbocada j u s t i -

fica-se pelo simples fato de que, como a educacao, a 

acao de p lane jar nao pode ser encarada como u m a a t i -

vidade n e u t r a . De o u t r a parte , a opcao do professor por 

u m ensino cr i t i co e t rans formador somente se concret i -

zara atraves de u m a sistematica de p lane jar seu t r a -

balho de f o r m a p a r t i c i p a t i v a e problematizadora, que 

ouse dar oportunidade p a r a o a luno reelaborar os con-

teudos do saber sistematizado, com vistas a producao de 

novos conhecimentos. 
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ouo t'-ssa perspcciiva, o planejamento do ensino de-

vera ser assumido pelo professor como uma acao peda-

gogica consciente e comprometida com a totaiidade do 

processo educativo traiist'orriiudor, o qual, emergindo 

do social, a ele retorna numa acao dialctica. 
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OHASXO DC PROFESSOR 

iNGELO COSTA 

DIVINO MESTRE, reconheco que um so e Mestre. Consci-

ente de meus l i m l t e s , assumo minha responsabilidade j u n t o aos 

alunos que me foram oonfiados. Seja eu um educador a t i v o , en-

t u s i a s t a , c r i a d o r , e nao um mero administrador de conhecimen -

t o s . Tenha eu foreas para superar meus problemas e decepgoes : 

a f a l t a de reconliecimento e a i n g r a t i d a o . 0 s a l a r i o s e j a com-

plementado pelos i d e a l s de minha vocagao. 

Sempre t r a t e eu cada aluno, com r e s p e i t o , admiragao, 

chamando-o por nomes e nao por numero. 

De eu um atehdimento i n d i v i d u a l i z a d o , evitando a 

massificacao. Nao pretendo educar com palavras e ide'ias, mas 

a p a r t i r da minha v i d a , p r i n c i p i o s e conviccoes profundas. Meu 

aluno seja s u j e i t o e nao objeto de educagao. Consiga eu desper 

t a r nele a comunhao e a p a r t i c i p a g a o , os valores da v i d a , nao 

impondo, pois eu f a r i a um automato, executar de esquemas supe-

rados, sem entusiasmo e c r i a t i v i d a d e . 

Sabendo que "ningue'm educa a ningue'm", faga eu ao a-

luno assumir sua responsabilidade, f e , ajudando-o a descobrir 

os horizontes de sua v i d a que se abrem a f r e n t e , 0 i d e a l , o 

produto f i n a l o homem humano e d i v i n o , sempre e s t e j a diante de 

mim. Que eu me pergunte sempre: que t i p o de homem eu quero a j u 

dar a formar? Um homem f e l i z bem construido e capaz de ajudar 

a c o n s t r u i r um mundo novo, capaz de transformar, como fermento 

e l u z ; a b r i d o r de caminhos, concedido pela verdade, e cheio de 

v i d a . Que meu aluno seja cada d i a mais aberto ao cosmo, capaz 

de se comuMcar, dialogando, unido na solidariedade intemacio_ 

n a l , evitando os t r a d i c i o n a i s egoismos, i n t e r e s s e s mesquinhos. 

Ajude eu, Senhor, a formar um Homem f o r t e pelos valores huma-

nos e eteraos, alegre pela f r a t e r n i d a d e , sereno pela seguranca 

do amor, capaz de superar todos os l i m i t e s , evitando os desa -

nimos, crente e capaz de ajudar na t a r e f a de se c o n s t r u i r a s i 

mesmo e ao mundo melhor de amanha, que todos no's ainda sonha-

mos. 
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VERDADES E MENTIRAS SOHRE 0 EDANETAMENTO 

1 -

2 -

3 -

Muitos professores detestam f a z e r plane i amen to porque sabem cue esse 

e um tr a b a l l i o perdido. 

Verdade | | Mentira | | 

0 documento que o professor tern de elaborar e chamado nor alguns de 

planejamento, por outros, de piano. Mas ambos os nones s i g n i f i c a m a 

mesma coisa. 

Verdade | Mentira _ 

Pode-se i n i c i a r o planeiamento em Janeiro ou f e v e r e i r o . Mas o piano so 

deveria estar pronto em margo, depois que o professor tivesse dado 1 

um mes de aulas. 

Verdade 

4 -

5 -

Mentira 

Embora alguns professores achem o c o n t r a r i o , a classe s o c i a l a que 

as criangas pertencem nada tern a ver com o t i p o de piano que um pro^ 

fessor deve f a z e r para uma determinada s e r i e . 

Verdade _ [ _ Mentira | \ 

Quando se ^ r a t a de alunos que estao entrando na escola, e praticamen 

te impossivel obter informagoes sobre eles antes daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a L i l a s comegarem, 

Verdade | : 

6 -

7 -

Mentira 

Urn professor nao deve jamais usar um palno elaborado por outro. 

Mentira Xerdade 

Um piano elaborado com cuidado pode perfeitamente s e r v i r para outra 

turma da mesma s e r i e , na mesma escola. 

MentirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Verdade 

8 - Se no i n i c i o do ano o professor t r a b a l l i a r bem no seu piano anual,te_ 

r a um guia do qual nao pr e c i s a r a se d i s t a n c i a r ate o f i n a l do ano. 

Mentira Verdade 

9 - Sem a colaboragao de d i r e t o r e s e orientadores pedagogicos f i c a d i f i 

c i l f a z e r um bom planejamento. 

Mentira Verdade 

10 - 0 piano so tern condigoes de ser avaliado pelo professor no f i n a l do 

ano. 

Verdade P Mentira I 
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EESWSTAS DC TESTE VERDADES E MSNTIRAS SOBRB C PLANEJAMENTO 

1- VERDADE. Em grande parte das escolas o termo planejamento e 

usado para designar o piano de trabalho que o professor de

ve apresentar para, o ano, e que e elaborado apenas para a-

tender a exigencias b u r o c r a t i c a s de d i r e t o r e s e orientado -

res. 0 professor sabe, desde o i n x c i o , que ningue'm v a i l e -

var esse palno a ss'rio e que ele acabara engavetado. 

2- MENTIRA* A a t i v i d a d e de planejamento e um processo continuo 

e sistematizado de r e f l e x a o , decisao,agao e avaliagao. Ten-

do em v i s t a a t i n g i r resultados previamente d e f i n i d o s . 0 p l a 

no de trabalho - parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma materia, um semestre ou um ano- e 

apenas uma parte desse processo de planejamento. lS o docu -

mento que conte'm as decisoes tomadas e que s e r v i r a como um 

r o t e i r o e s c r i t o , um guia para n o r t e a r a acao do professor. 

3- VERDADE. Antes de cohhecer pessoalmetite a c l i e n t e l a com a 

qua! v a i t r a b a l h a r , o profesoor pode (e deve) colher todas 

as informagoes que poder a r e s p e i t o dessa c l i e n t e l a , para 

s u b s i d i a r seu trabalho de r e f l e x a o ( l e n d o r e l a t o r i o s de ex-

p r o f essores da turma, f i c h a s dos alunos, conversando com os 

p r o f i s s i o n a i s que tenham trabalhado com a classe no ano an

t e r i o r ) . Mas so deveria p a r t i r para o processo de tomada de 

decisoes - resolvendo que o b j e t i v o s pretende a t i n g i r com es 

ses alunos - depois de conhecer pessoalmente as criangas a 

qual v a i t r a b a l h a r . 

4.MENTIRA. Nao so a classe s o c i a l , mas o l o c a l onde vivem as 

criangas de uma determinada turma tambem tern a ver com o 

piano de t r a b a l h o . As propostas pedagogicas u t i l i z a d a s em 

turmas de classe me'dia, por exemplo, que vivem predominante 

mente em apartamentos, com habitos de l e i t u r a e de t e l e v i -

sao, nao deverao f u n c i o n a r para criangas procedentes de clas 

ses populares vindas de ambientes pobres de l e i t u r a e com 

p r a t i c a s ba*tante desenvolvidas de b r i n c a d e i r a s de rua. 

5- MENTIRA. 0 professor pode tomar a i n i c i a t i v a de formular uma 

uma f i c h a com as perguntas que j u l g a r mais importances e 
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p e d i r que os pais das criangas as pre enchain no momento da 

m a t r i c u l a . 

6. VERDADE; Cada piano e elahorado a p a r t i r de um estudo f e i 

to pelo professor das c a r a c t e r i s t i c a s p r o p r i a s de uma t u r 

ma com a qual v a i t r a h a l h a r : que idade e sexo tern meus 

alunos? Quais foram suas experiencias a n t e r i o r e s mais mar 

cantes? Cnde viveram e onde vivem? 0 que sahem e o que 

nao sahem fazer? do que gostarn,do que nao gostarn? Que con 

teudos e conceitos j a dominam? Que f a c i l i d a d e s e d i f i c u l -

dades apresentam?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f> a p a r t i r desses dados que o professor 

decide os conteudos procedimentos e avaliagao a serem ad£ 

tados, anotando essas decisoes num piano. Por i s s i , nao 1 

sera p o s s i v e l por em agao um piano decidido por o u t r a pes_ 

soa, 0 professor so devera hasear-se em pianos elahorados 

por colegas quando e s t i v e r se i n i c i a n d o na p r o f i s s a o , sem 

informagoes e seguranga sufuciente para elahorar seus pro 

p r i o s pianos. 

7. MENTIRA. As decisoes contidas num piano referem-se a uma 

turma e s p e c i f i c a , de acordo com suas c a r a c t e r i s t i c a s , pre 

vimente estudadas pelo professor.Consequentemente, o pro

f e s s o r nao podera u t i l i z a r um mesmo piano para v a r i a s t u r 

mas de uma mesma s e r i e ; nem o piano de uma materia em d i f e 

rentes anos; nao sera p o s s i v e l tambem que copie pianos de 

l i v r o s ou de outros professores nem que permita que c o l e -

gas elaborem pianos que ele i r a desenvolver. 

8. MENTIRA. Um piano nao pode ser considerado, jamais uma ca 

misa -de-forga.Longe de se c o n s t r u i r num documento estan-

que e conclusivo, o piano deve p e r m i t i r uma l a r g a f l e x i h i 

l i d a d e . Tanto o planejamento(encarado como um processo) * 

quanto um piano ( v i s t o como um documento que o r i e n t a a 

agao) devem ser constantemente avaliados, poque sua f i n a -

dade e atender as c a r a c t e r i s t i c a s de uma dada r e a l i d a d e . 

Sempre que nao estiverem de acordo com essa realidade,tern 

de ser necessariamente r e v i s t o s e reformulados. 
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9. VERDADE. Cabe a to da a equlpe te'cnica de uma escola propj_ 

c i a r reunioes para t r o c a de dados, l e i t u r a de r e l a t o r i o s , 

r e l a t o s de experiencias s i g n i f i c a t i v a s a f i m de envolver 

os professores e f a c i l i t a r seu trabalho durante o proces

so de planejamento, I s t o e essencial para que o professor 

possa r e f l e t i r e tomar decisoes sobre o que, para que, co 

mo e quando dar em suas aulas, esbocando um piano capaz 

de g a r a n t i r uma agao mais responsavel, organizada e coe-

r e n t e . 

10. MENTIRA. A avaliacao e uma das molas mestras de todo o 

processo de planejamento. Exercidade durante o ano todo, 

e l a alimenta a r e f l e x a o , que por sua vez m o d i f i c a r a as 

decisoes, le.vando as novas acoes, nao planejadas a n t e r i o r 

mente. Por isso se d i z que o planejamento e um processo 

sempre em mudanea, e que uma das maiores qualidades de um 

piano e sua f l e x i b i l i d a d e , permitndo que s e j a constatemen 

te avaliado e reformulado. 

Vera de Paria Caruso Ronea 

PUC - Sao Paulo. 
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PALANDO DE E3XJCAQXO . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(musica "ASA BRANCA") Luiz Gonzaga. 

A educagao e transformadora 

E o homem nela esta 

h i s Pazendo a h i s t o r i a com seu saber 

E liberdade para c r i a r . 

A edueacao esta mudando 

Mudando para melhor 

b i s Dos erros vao se femnando i d e i a s 

Com muita l u t a e muito suor. 

Precisamos l u t a r muito 

Pela conscientizagao 

b i s Do educador e educando 

Para mudar esta nacao. 

So atraves da educagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f, que po demos trans formar 

b i s Alienados em conscientes 

Criando for?as para mudar. 



Ata da t e r c e i r a sessao de estudo, r e a l i z a d a com os Supervisores 

do Municipio de Cajazeiras e as Ss t a g i a r i a s de Pedagogia - Su-

pervisao Sscolar - 1.994. 

Aos dezessete (17) dias do mes de agosto do ano de m i l novecen-

tos e noventa e quatro, as quatorze horas e v i n t e minutos, na 

sede da nona Regiao de Ensino de Cajazeiras - Paraiba, r e a l i 

zou-se a t e r c e i r a sessao de estudo com os supervisores do muni

c i p i o e as alunas e s t a g i a r i a s de Pedagogia com h a b i l i t a g a o em 

Supervisao Sscolar, com o i n t u i t o de, atraves de um trabalho de 

r e f l e x a o , c o n t r i b u i r com a p r a t i c a supervisora, no tocante ao 

planejamento de ensino. A coordenacao dos trabalhos f o i compos-

t a pelas alunas: Maria de Eatima Antunes, Joana Dare, Ana Paula 

de Queiroga, H e l e n i r Alves Sarmento, Maria A l v a n i r a de Azevedo 

e Rosemary. A sessao f o i aberta pela aluna Maria de Eatima Antu 

nes que, de imediato, fez a apresentacao da equipe e do tema a 

ser trabalhado: Planejamento de Ensino Numa Perspectiva C r i t i c a 

de Educagao da autora Antonia Osima Lopes. Em seguida, f o i l i d a 

e aprovada, sem discussoes, a ata da sessao anterior.Prosseguin 

do os trabalhos Joana Dare l e u a "Oracao do Professor Angelo 

Costa, acompanhada em s i l e n c i o por todos e pelo fundo musical, 

da musica: Nao chores mais de G i l b e r t o G i l , tocada a v i o l a o por 

Judivan. Dando continuidade, H e l e n i r d i s t r i b u i u o t e x t o de Anto 

nia-Osima Lopes - Planejamento de Ensino Numa Perspectiva C r i t i 

ca de Educagao. Trabalhamos o te x t o em grupos de cinco compo-

nentes, atraves de estudo s i l e n c i o s o destacando os pontos mais 

rel e v a n t e s . Prosseguindo f o i d i s t r i b u i d o o t e x t o : "Verdades e 

Mentiras sobre o Planejamento", com dez questoes elaboradas pa-

l a professora da PUC, Vera de Earia Caruso Ronca, para serem 

respondidas pelos grupos de estudo. Retomando a p l e n a r i a , os 

grupos, j u s t i f i c a r a m suas respostas oralmente e confrontara-nas 

com as da professora Vera de Paria, as quais foram l i d a s pelas 

alunas Eatima Antunes e Joana Dare. A seguir H e l e n i r d i s t r i b u i u 

aos presentes, copias contendo as respostas do te x t o Verdades e 
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Mentiras sobre o Planejamento. Rosemary s o l i e i t o u aos presen-

tes que fizessem uma breve avaliagao dos trabalhos desenvolvi 

dos pela equipe, apontando pontos p o s i t i v o s e negativos, como 

tambem as sugestoes para os proximos encontros. Relatamos a 

todos p a r t i c i p a n t e s os motivos pelos quais cantamos a musica 

"Ealando de Educacao" com a melodia de "Asa Branca" de Luis 

Gonzaga com i n t u i t o de p r e s t i g i a - l o , to cada por Judivam. Rose_ 

mary agradeceu a presenca de todos, enfatizando que, sem a 

pa r t i c i p a g a o dos presentes este trabalho nao se r e a l i z a r i a . 

Distribuimos para as pessoas um trevo da sorte (o de quatro 

f o l h a s ) simbolizando toda sorte deseiada pela equipe, aos 

demais. Nada mais havendo a t r a t a r , digo, d e c l a r a r , f o i l a v r a 

da a ata, assinada por mim, Maria A l v a n i r a de Azevedo, secre-

t a r i a da equipe e demais presentes. 17.08.94. 





2. D ID . A T 1C A : Rl \ I S A O C O N C E I T U A L PA RA A A C A O 

S U PK R V JS O R A 

A iravcs do exemplo relaiado, prelendi cxplicitar a ideia de que 

o mesmo ocorre dentro dc um cfrculo vicioso, dc diffcil rutura. Sens 

elementos estao foriemente estruiurados, envoi vendo desde o planeja-

mento aie a avaiiaeao. A uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c o iu ru no Uo que se s ^ d - ... uii'"uoi?;' . 'L*:*, 

trata-se de um universo coerente, ondc determinados pressupostos 

iniciais — esiabeleeidos sem enierio dc racionalidade — acabam 

gerando toda uma cadeia dc procedimemos, que envoivcm desde a 

selecao de eon teudos ale a elaboracao dos insirumentos de avaiiaeao. 

os quais, evideniemente, deixam muilo a desejar. O s elementos que o 

constiiuem preeisam ier revistos, a iim de que a cocrencia hoje existen-

le — a service do marasmo. da manutencao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA st um szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quo etc. -

seja substituida por uma outra — a servico de um ensino dinamico. de 

uma edueaeao libertadora. da vida. eni'im. 

Dent-re esses elememos. i ' L A N E j A M E N T O se configure, sem 

duvida. como o mais importante. 

2 . 1 . Planeiamenia 

O excrnpio apresentado sugere que cada vez que oferecermos 

eondicoes para que nossos professores vcjain a realidade tai qual de 

fato ela e c a aceiiem plenamentc, estarcmos ganhando pontos. Disto 

deve decorrer, necessariamente, a valorizacao do aluno de hoje, tal 

qual ele se apresenta com sens limites, condicionamentos, historia 

de vida etc. — de manefra a se plane jar o ensino — definir os 

objelivos, seleeionar os eontcudos ele. — cm funcao dele, e nao do 

aluno que gostarfamos que eie fosse. Sij>ni!ica. porianto, ir elimirandc 



A parlir dai, a orientaeac do Supervisor, "na racionaiizacao 

da atividade pratica, na oferta do allernativas para a acau, no aumento 

dc aptidao do professor para lomar decisoes" (Castro. 1974. p. 57). 

nao apenas se justifiea. eoino se la/ ahsoiutaniente necessaria. 

2 .2 . Conteudos 

O acima expos to permite conciuir que ao seiecionar os conteudos 

importu faze-lo em funcao do aluno real que esta aqui e agora, com 

suas deficiencias, iimitacoes, expectativas e condicionamentos e nao 

em funcao de abstracocs, rotulos e "jargoes". que nunca se sabe o que 

significant. Por exemplo: que sentido teria desenvoiver os conteudos 

consideradoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori como sendo de 1."' serie do 2." grau, junto 

aos alunos. aos quais se refere o exemplo relaiado, somenlc porquc 

os mesmos estao matriculados nesta serie e grau? Que sentido teria 

c;U. mcdid,-, quzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i.ido st sabs qu? sua es'rnUira <.ognitiva nao contem 

os elementos necessaries para a atnbuicau de sig.iaicadc-s a esses 

conteudos? 1 1 

Evidentemente, os melhores conteudos para esses alunos, dado o 

momento, e a situacao cm que se encontram, sao aqucies que melhor 

e niais rapidamente os levern a suprir suas lacunas, capaciiando-os 

a assimiiar aquilo que parece ser o mais razoavel para a serie em que 

estao matriculados, isto e. os conhecimentos adequados para quern ja 

tcra tido uma escolarizacao satisfaloria ao longo dos 8 anos de i . " 

Grau. Em termos cspcci'ficos, o mais indicado seria trabalhar com 

as nucoes e os conceitos considerados fundamcntais em Geografia, 

sem os quais nao e possi'vel caminhar nesta disciplina. 

Esta ideia, alias, pede ser cxplorada mais profundamente, dc 

«.maneira a evitar que prof?s?ores e alunos se percam no meio de tantas 

informacoes, do volume cs eoahecimentos que aumenta tao rapida-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14. Fmbora este aspccio tenha importancia fundamental para a Didatica, 

discuti-Io cm prufur.didade extrapola os limltcs e a naturcza do prcsente tra-

balho. Os supervisors c cspecialislas cm Meiodolojua do Ensino encontrarao 

no trabalho de Antonio Carlos C . Ronca: O modelo de ensino dc David 

Ausubel, in — Psicologiu e Ensinu, Sao Paulo. Papclivros, 1980, p. 59 a 83. 

importantes subsidies a rcspeiio. Veja-se lambem. do mesmo autor:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O cfcito 

t/t>.\ orKu.iizailvrex peevios an aprendizagem significaliva de textos didctiicos. 

Te.-.e de Mcstrado. Sao Paulo, P U C - S P . !97f>. 
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mentc. Com isto pretendo sugerir a ideia de o professor ter sempre 

prcsente as estruturas basicas do sua propria disciplina, Incluindo-se 

aqui sens principios mais gerais. A partir dai, scrium listados os 

conceitos mais importantes a serem cstudados cm profundidade. 

Cada vez que orientarmos nossos professorcs nesta direeao, esta-

rcmos ganhando pontos. isto significa abdicar da ideia dc "ter que 

dar toda a materia" c priorizar, em seu lugar, o essencial. Significa, 

consC'.]iicnieiUtnte, a pwsisihilauc dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iazc-io de modo eiiciente. 

Essas obscrvacoes sugcrem duas conclusoes: a primeira e de 

que os principios que embasam uma determinada disciplina, assim 

como os metodos a cla inerentes, formam. ja, parte de seus conteudos, 

os quais precisam ser valorizados. na mcdida em que constituem como 

que a espinha dorsal a orientar o.> demais. A segunda e de que a 

"formacao especifica" do professor tern importancia fundamental, uma 

vcz que se a mesma for apenas superficial, iipo "colcha de rctalhos", 

e»P ccizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiis*.3-*iirc pei'oora. c.«.u repeivOMo, I C C J I J - . J C ' . . ' e UiSpciCiO, aicia 

limitar sensivclmente sua capacidade de cscolha enlrc aquilo que e 

prioritario e aquilo que e acidental, Ihe impedira a mobilidade neces-

saria para distribuir os conteudos mais a vonlade, sistematizando-os 

posteriormente. 

No entanto, serao os conteudos realmente importantes? Afinal, o 

que importa nao e adquirir atitudes, aprender os metodos das varias 

disciplinas? Deve o Supervisor se preocupar com o desenvoivimento 

dos conteudos das diferentes disciplinas se o proprio dinamismo do 

mundo atual faz com que a maior parte dos conhecimentos hoje dis-

ponfveis seja logo superada? 

As respostas a essas questoes sao todas afirmativas. Os conteudos 

sao importantes, na merlida em que a aprendizagem, incluindo-se aqui 

a fcrrua'yao de atitudes, nao se faz no vazio, mas sim a parlir dc 

algo real, concreto. Nao se trata, portanio, de vaiorizar o conheci-

menic sxclusivamenlc como urn firn em si mesmo — posicao tradi-

cional — e nem tampouco de menospreza-los — posicao decorrente 

de certos desvics obscrvados, a partir da Escola Nova. Trata-sc, isto 

sim, de se atribuir aos conteudos a devida importancia: aprender 

em profundidade os conhecimentos essenciais das varias disciplinas 

constitui condicao necessaria para a auto-aprendizagem, unica maneira 



dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v ind iv iduo continual ' se t'ormandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c se ini'ormando perraanen-

;cmente.' ' ' 

/ \ preocujxiyao cum aquilo que devera ser objeto do conheci-

mcnto se jus t i f i ca , ainda, como conseqiiencia das deficiencias que os 

manual's didaticos freqiicniememe aprcscntam sob este aspecto, tanto 

em tcrmos qualitativos, como quantitativos. Trata-se, na maioria das 

vezes, dc material de pessima qualidade, onde se privilegiam os aspec-

tos pseudo-renovadorcs , comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA frr.z r.;;e!c acr- r^r.ur
c

'>« visuais. fruto 

dos " ismos" do momcnto atual: imediatismo, consumismo etc. Na 

ansia de destacar aquilo que vem comumente rotulado como "Estudo 

Dirigido", "E.xercicios" e "Parte Pratica" esses manuais freqiicnte-

mente trazem poucas informacoes , nem sempre its mais relevantes."' 

2 . 3 . Procedimentos 

O exemplo relatado e as consideracdes anteriores sugerem a 

necessidade de se substituir a situacao conhecida como aula — "o 

professor 'dador ' -!p. attlns", "dar mater ia , p u r a e simpiesmcnte", isto 

e. a " e d u c a c a o bancaria" por excelencia,17 por sessoes ue estudo. 

15. Trata-se de dois conceitos — auto-aprendizagem e educacao perma-

nencezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — indissociaveis c que nao podem ser ignorados em quaisquer propostas 

on projeios vol'.ndos para a Educacao. no momento atual. No entanto. uma 

serie de modismos ja vieram a 'mpregna-!os, iornandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-se nccessario, antes de 

mais nada, revfi-los criticamente. Veja-se, dc E . F A U R E : Aprender a Ser. 

Lisbon, 1974. 

16. Gilberto Luis dc Azcvedo Borges, analisando 2503 quesloes, 394 ali-

vidades praiicas e 7 i I 9 cxercieios constantcs dos 56 livros c if> cadernos de 

exercicios de Ciencias mais vendidos no Estado de Sao Paulo, concluiu que na 

maioria absoluta (ios casos, ao lado da memorizacao extremamcnte enfatizada. 

sao muito raras :is oportunidndes dadas aos alunos para que esses eoletem 

dados, claborem conclusoes e envolvam-se na proposicao dc probiemas c no 

levantamcnto de hipoleses. Veja-se dessc autor: Uliiizaciio do mitodo cientlfico 

cm livros diddticos de Ciencias pura o I.° Gran, Tese de Mestrado, Faculdade 

de Cducaeao-UNlC/vMP, 1502 . 

Convem destacar ainda os :;sguin!cs trabalhos dc:cnvolvidos rccenternente, 

frutos de pesquisas bastante cxauslivas sobrc livros didaiicos — de Decio 

Pacheco: Andlisc dos exercicios propostos nos livros diddticos de Fisica cdota-

dos nas escohis dc segltndo grau dc Campinas. Tcsc de ivlcstrado, F E / U N I -

C A M P . 197^: de Roscli Pacheco Scimctzlcr: O tratamento do conhccimcnto 

qidndco cm livros diddticos brasilciros para o ensino sccur.ddrio de qnimica, de 

1X75 a I97K. Tesc dc Mestrado. F E / U N I C A M P , 1980: de Hilario Fracalanza: 

O concetto dc Cicncia veiculado por atuais livros diddticos de Biologia, Tese 

dc Mestrado. F E U N I C A M P , 1982. 

17. A exprcssao "Educacao Bancaria'', evidentemente, lem aqui o sentido 

que Ihe e atribuido por Paulo Freire, ao iongo de toda a sua obra. 
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No entanto, isto implica cm que professores e alunos tenham 

probiemas a resoiver, recorrendo para lanto aos conteudos das varias 

disciplinas. Probiemas rcais, que desafiem a intcligencia e nao "pro 

bleminbas" irrelevantes, para cujas soiucoes nao se exige mais que 

memorizacao e a aplicaciio mecanica de conhecimentos. A buscazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ile 

respostas a esses probiemas. alem de dar sentido aos conteudos, 

(acilita sua abordagem interdisciplinar. 

A apiie;.cao dos'c idoi . : ao Cv.cc-excrnpio que vem *cnuo objeio 

de referenda ao longo deste trabalho, implicaria em problematizar 

o tema que seria desenvolvido em classe, isto e, "A ocupacao atual 

do territdrio americano — o crescimenlo demografico". 

Eis algumas das questocs que o mesmo sugere, cnvolvcndo desde 

simples comparacoes de dados demograficos ate a abordagem de con-

teudos iigados a Antropologia, a Economia e a Sociologia, sem des-

cartar a possibilidade de discussao de probiemas de ordem axioiogica: 

Que fa to res teriam Jcvado h exolosao cir* ? r"-?<T r f • * •:» em dererr ,iin' ,d?s 

areas do Continente Americano e nao em outras? O rilmo dc cres-

cimento popuiacional latino-americano e fator determinante de sua 

atual situacao economica e poh'tica no mundo contemporanco? As 

nacocs hoje dcsenvolvidas ja teriam tido iambem seus momcntos de 

"picos", isto e, de grandc crescimento populacionai? Quando estes 

teriam ocorrido? Que peso podera ter, nas relacdes entre o chamado 

Mundo Desenvolvido e o Tercciro iMundo, o fato da populacao deste 

crescer em ritrno muito superior ao daquele? 

Evidentemente, nao estou esperando que um grupo dc alunos 

que se encontre nas condicoes ja rcferidas anteriormente, venha a 

formular pcrguntas utilizando-se desta terminologia e, menos ainda. 

que os professores as formulem nestes termos para os seus alunos. 

Estou apenas procurando expiicitar r:s varias e ricas pcssibilidades 

que um terra aparentomente pohre pode oferecer. E:n ce tratnndo 

do exemplo reiaiado, a probiematizaoao poderia se intciar a partir 

do proprio mumcfpio, abrindo-se cm lequs para areas cada vcz mais 

uiuplas . 

A problematizacao da realidade rcsuila num desafio a intcligen-

cia de professores e alunos e e isto o que importa, afinal. Dela decorrc 

um processo de busca de soiucoes, que envolve desde a consulta a 

livros diddticos e manuseio de dados bastante simples, ate a testa-

gem de hipoteses e elaborajao de sinteces. 
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EstazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA busca e imporlante. E o processo que importa. Um pro-

cesso em que a autoridade do professor nao advem do fato de ele 

ier resposlas para tudo e muilo menor a resposta, mas sim de ele 

ler uma base solida — em termos de lormacao espeeffica c de cuilura 

geral — e principaimente uma postura que o dignilica no sentido de 

ser absolutamente serio nesta busca, dc se aplicar intensamente nela. 

Em outros termos, sua autoridade decorre do respeito por ele ser um 

individuo aberto para a vida e nao por eie ser alguem promo, acabado. 

Proceder desta forma significa caminhar em direcao a uma situa-

vao que me parccc ser a mais satisfatoria didaticamente. A mesma 

poderia ser assim caracterizada: 

"Professor e alunos irabalhando juntos, na solucao de probiemas 

extraidos da realidade socio-culturai". 

Uma situacao de ensino e aprendizagem assim definida. certa-

mente se aproxima bastante daquilo que Brunei considera como essen-

cial para a atividade inteJeetuai: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estudar fisica, o aluno e um fisico; c mais facil aprender fisica 

compoi tando-se como um fisico. do que fazendo qualquer outra coisa". 

( . . . ) "discussoes em classe e compendios em que se fala de conclu-

soes em um campo de investigacao inteleetuai, ao inves de concentrar-

se na propria investigacao. Assim encarada, a fisica na cscola secun-

daria, freqiientemente. muito pouco se parece com fisica; os esludos 

sociais veem-se desligados dos probiemas da vida e da sociedade, como 

sao ordinariamente discutidos; e a matematica escolar muito freqiien-

temente perde contacto com o que esta n o amago do assunto. a ideia 

de ordem". ( B r u n e i . 1973. p. 13). 

£ diffcil agir desta,maneira? Acho que nao. Dificil , dificfiimo, 

e compreender como e possivel que o ensino transcorra tao mono-

tonamente, quer ac longo .do I . 0 e do 2.° graus — exclusivamente 

livresco e repetitivo — quer ao nfvel de 3." grau — atraves dc semi-

narios absolutamente insossos — quando ha tanto probiemas emer-

gentes a nos desafiar e quando e tao facil perceber que os mesmos 

sao passiveis de exploracao, sob os mais variados angulos. 

Apenas a titulo de exemplos: I . "O aumcnto do dioxido dc 

carbono (CO-) na atmosferazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — 315 particulas por milhao, em 1957 

e 538 por milhao em 1980 — podendo dar como conseqiiencia o 

'efeito estufa', isto c, uma imeaca a propria vida no Planeta". Trata-se 

de fato atual, que poderia dinamizar o trabalho a ser desenvolvido 

em Qufmica, Fisica e Biologia; 2. "A aplicacao dc sofisticada tecno-
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logia — com enfase em processes de automacao - em passes Jo 

Terceiro Mundo c suas conseqiiencias economicas c sociais." Tambem 

um fato atual, com amplas possibilidades de cxploracao na Area dc 

Humanas — Geografia, Hisloria, Sociologia, Filosofia, sem que se 

deixe de recorrer a Area dc Exatas. 

A enfase neste tipo de proccdimento. convem recordar, vem 

responder as exigencias de um processo que tern no ESTUDO sua 

•aranicrfcic: fundamental 

Uma boa maneira para o Supervisor tcslar a que distancia sua 

escola se encontra desta situacao, consislc cm observar o modo segun-

do o qua! os alunos se expressam em relacao as aulas. Por exemplo, 

quando os alunos que tenham faltado as aulas num dcterminado dia, 

perguntarem aos colcgas no dia seguinte: 

— "O que foi que o professor X dcu ontem?" E sinal de que 

a meta ainda esta longe. 

Quando comecarem a perguntar: 

— G que voces fizeram ontem? Ou: — "O que voces cstu-

daram ontem?" E sina! de que as coisas ja comecaram a melhorar. 

2 .4 . A avalin?ao 

Das consideracocs anteriores decorre uma serie de conclusoes 

sobre a avaliacao. Vou tentar sintetiza-las, atendo-me ao que me 

parece absolutamente essencial, uma vez que se trala de tema bas-

tante ampio, justificando nao apenas um topico a respeito. mas todo 

um trabalho especifico. 

A maioria dos Supervisores certamente ja teve a oportunidade 

de observar que em grande parte dos casos em que os professores 

apelam para os especialistas em Metodolegia de Ensino, no sentido 

de que thes seja dada orientacro para seu trabalho decente, cles o 

fazem externando sua preocupacao, principaimente em funcao de 

probiemas de avaliacao. Geralmente nao se mosiram satisfeitos com 

os meios uttHzados,
 r ,

ue redundam, nuer em elevadas taxas de. rcpro-

vacao, quer cm "notas" muito altas, concedidas a alunos considera-

dos por eles mesmos como desinteressados, incapazes etc. Os demais 

probiemas parecem nao existir, ou, pelo menos, nao constituem mo-

tivo de preocupacao imediata. No entanto, e sempre facil constatar 

que aquilo que sc manifesta nesta area e apenas a ponta de um 

iceberg que content probiemas de toda ordem, inclusive, e elaro, 
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de avaliacao. Os desencontros observados nesta area refletem pro-

biemas bern mais amplos, dos quais o mais gritante e a falta de 

percepcao sobre o papel do pioprio professor enquanto professional 

da Educacao. A imprecisao na definicao de objetivos para seus cursos 

e programas, dai decorrcntcs, acaba forcosamente gerando vcrdadeira 

confusao que tern lugar ao longo dc todo o trabalho, mas que "aparece 

mais" — apenas isto — na area da avaliacao. 

Nao e necessario exigir que professores sobrecarregados de iiu-

ras-aula para sobrevivcr, se vejarn obrigados a elaborar suas provas 

de maneira tal que as questoes propostas venham a cobrir cada uma 

das calegorias e subcategories propostas nas taxionomias de objetivos 

educacionais. Nao e adcquado propor que a avaliacao seja feita mc-

diante a observacao individual de comportamentos, quando se tern 

mais de 40 alunos em sala de aula e quando se sabe que estas mais 

se assemeiham a sessoes corridas de cinema que a um trabalho efe-

dvo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA htm dosudo c cqiii'ibi'ado, 

Eu acredito que se o trabalho se concentrar nos pontos ja levan-

tados anteriormente, os probiemas de avaliacao tendem a ser rcsol-

vidos naturalmente. Isto nao significa que seja desneccssaria qualquer 

orientacao aos professores neste sentido, mas sim que esta podera 

se restringir ao essencial: como avaliar os alunos, de maneira que os 

resultados obtidos possam, acima de tudo, servir para que os pro-

fessores repensem seu proprio trabalho, corrigindo-o naquilo que for 

r.ecessario e mantendo os procedimcntos que vem se mostrando satis-

fatorios. Em outros termos: como avaliar a aprendizagem de seus 

alunos, de maneira que, concomitantemente, seu ensino tambem seja 

avaliado. ! S Como elaborar instrumentcs de avaliacao de maneira que 

estes constituam parte integrante de um processo cducativo que, em 

termos didaiicos, reflita pelo menos parte das preocupacoes ate aqui 

exicmadas. * 

Em relacao ao exemplo que vera sendo discutido, ao longo deste 

trabalho, as questoes que eventualmente constassem de uma "prova 

de avaliacao" deveriam dizer respeito, predominantemente, a seria-

l s . A proposito destes dois conceitos — ensino e aprendizagem — veja-se 

de Eduardo Oscar de Campos Chaves: "AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fil030fia da educacao e a analise de 

conceitos educacionais", in — Iniciagao ieorica e pratica as ciSncias da educa

cao, Pctrcpclis, Vczes, 1979, p. 111-140. Veja-se tambem, de Ischeffler: A 

Unsuagem da educacao, S8o Paulo, EDUSP, 1974. 
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cao de dados, a compreensao de texios, a interpretacao e elaboracao 

de graficos. 

3. CONCLUSAO 

Ao elaborar o presente trabalho. optei por tomar como ponto 

de referenda um determinado exemplo — "caso demonstracao" — 

-iuc teve lugar numa \ " serie do 2.° Grau. A parlir do mesmo, foram 

sendo explicitadas algumas consideracoes, orientadas sobrctudo para 

a revisao de determinados conceitos. julgados importantes para a 

Dklatica. 

Numa tentativa de proporcionar certo encaminhamento a acao 

supervisora, gostaria de propor as seguintes orientacoes para fins de 

discussao por parte dos Supervisores: 

1 . E muito importante que os Supervisores participem do tra-

aulas, que discutam com eies os aspectos observados e que o 

facam em funcao daquilo que ambos entendem por Educacao. 

Para isto, o Supervisor deve enconirar tempo. Quanto mais 

eie o "roubar" de suas atividades burocraticas, tanto mclhor, 

para ele e para os professores. 

2. A Psicologia tern muito a oferecer ao Supervisor na orienta-

cao metodologica junto aos professores. No entanto, e impor-

tante que ele nao venha, jamais, a "psicologizar" seu traba-

lho. Em vez de falar sobre Piaget, Bruner etc., importa que 

ele aja, que viva no trabalho do dia-a-cliazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — ao elaborar 

"baterias" de estudo dirigido junto aos professores, por exem-

plo — os pressupostos desses autores, no momento em que 

os julgar importantes. 

3. Da mesma forma, se a Sociologia Ihe e dc importancia fun-

damental, que nao se deixe pegar por outro modismo — o 

"Sociologismo". Em vez de se utilizar de todo um linguajar 

carregado de jargoes — o "sociologes" — 6 importante refle-

tir e incentivar a reflexao sobre aquilo que se passa nas 

salas de aula — os probiemas diddticos — tendo como refe-

rencia a problematica educacional mais ampia e o contexto 

social, economico, politico e cultural em que a mesma ss 

insere. 
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4 f. impor tan tc que o Supervisor  se prepare para o d iaiogo 

ubcr io, fr anco e leal com us professores que eventualmente 

formem sua equipe dc ir aba lho. Para que isso oeor r a , e im -

por tantc que o Supervisor , alem do sua formacao pedagogica 

— condicao necessaria mas nao suficientc — adquir a conhe-

cimentos minimos essenciais sobre as disciplinas que corn-

poem os cur r fculos de 2." Gr au . A aquisicao deste conheci-

memo p er m it ir ia aos Supetvisores receptivos a idcia ue que 

precisam sc reciclar  permanentemente urn progresso prat ica-

mente ilim it a d o , concret izado a p a r t ir  da exploracao daqu iio 

que Ihes <i oferecido pelos var ios campus de conhecimento: 

Ciencias — Exatas, Humanas e Biologicas -— Letras e Ar tes . 

Este mi'nimo pode ser  defin ido como as estruturas e pr inci'pios 

gerais dessas d iscip linas, conforme ja me refer ! anter ior mente, au 

discor rer  sobre conteudos.1" 

Nao se t r a t a , dc modo algum. de se p r opor a formacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA din 

"Supervisor  Enciclopedico" e ncm tampouco deve subst itu ir  a ausen-

cia de conhecimentos sobre estes campos, poi" algumas pinceladas de 

conteudos sobre esta ou aqueia d iscip lin a . Eslou defendendo a idcia 

de que cle deve dominar a essencia, us fundamentos dessas d iscip linas, 

de maneira tal que Ihe per mita a realizacao de um tr abalho isento de 

apelos a compor tamentos de fuga, quer sob a forma de excessiva 

hum ildade, quer sub a for ma dc aparente ar rogancia. 

Onde e como fazer  isto? 

Dc modo ger a l. cm lodas as nossas Univer sidades. ao lado dos 

curses de Pedagogia. com habilitacao em Supervisao, bem como dos 

cursos de especializacao e mestrado em Supervisao, funcionam cursos 

de Metemat ica, Ffsica, Qu im ica , Biologia, His t or ia , Geografia e Letr as, 

sob as modalidades de Bacharelado e dc Licenciatur a. Por que nao 

1 9 . Ve ja m o s co m o is t o se ap lica as Cien cia s Exa t as c as Cien cia s Hu m a -

nas, t o m a n d o co m o e xcm p lo s duas d is cip lin a s : Fis ica e Ge o gr a fia , r csp e ct iva -

m cn t e . N o p r i m c i r o caso. t r a t a -se de co m p r e e n d e r o s ign ifica d o das m i i l t ip la s 

r e l a t e s e n t r c Esp aco. Tem p o e Ma t e r ia ( e s t r u t u r a fu n d a m e n t a l ) , b e m co m o 

dos p r in ci' p ios Je ca u s a lid a d e . r e a lid a d e , s i t n e i r ia . espaco e t e m p o ( e s t r u t u r a . 

a n ive l d<; p e n s a m e n t o ) . N o segu n d o caso, t r a t a -se d e com p r e e n d e r o s ign i-

fica d o . p a r a a Ge o gr a fia , de Espa?o ( e s t r u t u r a fu n d a m e n t a l) e d os p r in cip io s 

que n o r t e ia m t c d o o t r a b a lh o nesta Cie n cia : cxt e n sa o . a n a logia c ca u sa lid a d e . 
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montar programas dos quais par t iciper r . lan to proi'issionais desses in st i-

tutes (ou Faculdades), como docentes das pr opr ias Faculdades (ou 

Centros) de Educacao. cr ien tados no senlido de sc pr opor cionar esses 

subsidios para us Supervisores? Evidentementc, tal t r abalho so teria 

scntido se planejado cm funcao dos objet ivos que se pretende alcan-

gar e nao viezado, no scnt ido dc se pretender fazer  dos Supervisores, 

pseudoprofessorcs de His t o r ia , Qu im ica etc. 

En.'bora o presence Ir abaiho se r est r in ja ac* asp^ctos d idr .'dw-j 

da Supervisao, o mesmo sugere que a larefa do Supervisor  e imensa 

e que seu aprendizado jamais tera fim . Felizmcntc, e assim mesmo. 

Na medida cm que a Supervisao consistc, pr at icamente, na educacao 

permancnte dos educador es.'" o Supervisor  nao poder ia , jamais, se 

manter  fora deste processo de constante crescimento. Este fato nao 

deve ser  entendido como uma carga, um t r ib u t o a pagar , mas sim 

como um desalio. Accit a -lo , sign ifica estar  aber to: par a a aquisicao de 

novos conhecimentos, para a mudanea, para o m un d o, para a vida . 

Nac e esta, pen ^ in a i, a p r op r ia coiiOio^v uozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z:.'-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-.i c*or;' 

2 0 . Esta id cia — Su p e r vis a o co m o ed ucacao p e r m a n e n t e dos ed ucad or es 

— tern n or t e a d o mens u l t im a s p r ogr a m a s de ' Te o r ia s de Su p e r vis a o ". d is ci-

p lin a d esen volvid a a n ive ! de p os -gr a d u a ca o . No e n t a n t o , e im p o r t a n t e a d ia n t a r  

q u e a mesma deve ser  a m n la m e n t e d iscu t icla . sob pena de se t r a n s figu r a r . 

r a p id a m e n t e . cm anenas n ia is u m m o d is m o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I2E5SR£NCIASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B5BL5CGRAFICAS 

D AL Z AN , N .C Sete Asser coes in a ce i t ive is tobrz a in cva ca c cd cca cicr .c! i r . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Educacao & Socicdadc. ( 6 ) Sao Pa u lo . Au t o r e s As s ocia d os / Cor t cz Ed i t o r a 

ju n h o de 1 9 8 0 . 

~ ~  •  0 p e d a gogo c a d id a l ica , in — Iniciacdo tcdrica c prdtka as 

ciencias da educacao, Pct r o p o lis , Voze s , 1979 . 

•  f ' e r f i l d o s u p e r vis o r  necessar io, in — Cadernos Cede.-. S£ c 

Pa u lo , Cor t e z/ Ccd e s . agos to de 1982 . 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . ^ j i ^ l 0 JA^cnto Locolar 

A I a p o r t a n c i a do Plane .janento Escolar. 

Q'ualq.tier ativida&e G i a t e n a t i c a para t o r ouoesso ne c e s s i t a ser 

planejada. 0 planejoriento e waa especie de g a r e n t i a dos re s u l t a d o s . 

Sendo a educacao una a t i v i d a d e s i s t e n a t i c a , e l a requer um plane janento 

n u i t o s e r i o , :iao podendo ser inprovisado ? ceja qual f o r o seu n f v e l . 

0 plane janiento e uma a t i v i d a d e de r e f l e x a o acerca das novas op-

goes e acoes. Se nao pensarnos n i t i d a d e n t e sobre o rumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que devenos 

dar ao nosso t r a b a l h o , ficaremos entregue aos rxonos estaoelecidos pe • 

lo s interesses doninantes da so^iedade. 

Fung pes do Plane j|amento. 

. A r t i c u l a r t a r e f a s da escola e exigencias do contexto s o c i a l 

e do processo de pa r t i c i p a g a o denocratica; 

• Expressar o v i n c u l o entre posicionamento e as acoes do pr o f e s 

sor; 

. Assegurar ensino de qualidade, e v i a t r improvisoj 

. Prever o b j e t i v i s , conteudos e metodosi 

. Fuoporci-a unidade, coerencia e i n t e r - r e l a g a o dos elementos: 

. A t u a l i z a r e aperfeieoar o conteudo; 

. E a c i l i & & r o preparo -'as aulas. 

Caracterxsticas dc_ ff lana jaraento . 

a Or den sequencial; 

. Objetividade; 

. Coerencia entre os o b j e t i v o s g e r a i s , os o b j e t i v o s especificos? 

conteudos ? metodos e avaliagao; 

. F l e x i b i l i d a d e # 

Passos para a Blaboracao de um. Plane jane nto C r i t i c o e_ P o l i t i c o . 

. Deve ser c o l e t i v o , i n t egrador onde todos os envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem p a r t i c i p e n : Pais, professores, 

e s p e c i a l i s t a s , alunos, d i r e t o r e s e de^ais envolvidos. 
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. Diagnose da escola: l o c a l i z a g a o , espago f i s i c o , corpo i n t e g r a d o r da es-

cola, m a t e r i a l s d i d a t i c o S j e t c . 

. Diagnose da c l i e n t e l a a ser trabalhada: pesquisa do universo s o c i o - c u l t u 

r a l da c l i e n t e l a eecolor, caracterizando interesses do educando para os 

quais a acao -pedagogic a esta voltada, ou e s t a r a sendo plane jada. 

. Diante dc diagnose dos alunos havera subsidies para a d e f i n i c a o dos obje

t i v o s a ser em alcangados, s i t e n a t i z a c a o do conteudo programatico e os pro 

cedj.jvcntos de ensino a soren ut::.iisados. 

Os o b j e t i v o s nao deven so prender a siiapies aquisigao de conhe

cimentos, nas a reelabo.-.acao e produgac do novos conhecimentos* dovendo con 

t e r ou expres :-ar a r e f l e x a o c r i t i c a ; a curiosidade c i c - n t i f i c a e a i n v e s t i g a 

gao. 

Os conteudos deverao passar por una analise c r i t i c a con v i s t a s ' 

a selegao cos que funcionen cono instruirtentos de conpreensao c r i t i c a da rca 

l i d a d c do educando, indo do encontro con os o b j e t i v o s solecionados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A selegao dos pro c edition tozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 dc ensino devera"'» ser a c r i a t i v i d a 

de , cabondo ao professor a r t i c u l a r una metodologia carsc t e r i z s d a p e l a va.~ io^ 

dade de a t i v i d a d o s estinuladoras da c r i a t i v i a d c dos alunos. 

A avaliagao nao podera t e r o sentido de xorocesso c l a s s i f i c a " t o r i o 

dos resultados do ensino. Fao devera o x i s t i r prcociipagso con a v c r i f i c a c a o 

da quantidado do conteudos cx>rondidos, nas too sonente con a qualidade da' 

leelaboracao e ;orodngao de conhecimentos enpreondidos por cade aluno a par-

t i r da materia estudada. 
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•J 

Camlnhando e lutando pela educagao 

nosso povo p r e c i s a de renovaoao 

nas escolas, nas ruas, caiapos, construgoes, 

caminhaJido e lutando pela educagao 

Vem, cliegou a hora nao podeuos esperar, 

de brae os cruzados nunc a chegaremos l a . 

Os p o l i t i c o s prometem nas eleigoes 

r e f o m a r as escolas, nas nao fazen nao 

chegando ao po'der e uma corrupgao, 

dao tuna banana pra educacao. 

Os operafioo precisam da escola tambem, 

j u n t a r sua f o r g a com o saber que tern. 

e r c i n v i d i c a r seus d i r e i t o o de gente 

i o i s mudar este quadroj meu povo e urgente. 

Os educadores tentam m o d i f i c a r 

lutam p r o t e s t a r i a larientar 

en ver as es colas tao abandonadas 

tornando i;neons c i e r t e a classe explorada. 

Vamos nos u n i r para o amanha raudar 

tornando consciente a nossa classe popular. 
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Teonica - i c / Esperanga / Corugeir.: 

E uma tecnica de r a c i o c i n i o , inte^ragao e r n f i e x a o . 

Oonta-se o numero de p a r t i c i p a n t e s , depeis separam-se em 

-cres (3) f i l a s , determinando a cada una das f i l a s , uma das pala 

vras, onde ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12 da fibla faz uma fra,so e passa para o seguintc a 

sua u l t i m a palavraj este que recebou comeca sua frase com a pala 

vra recebida p r l a colega e i n c l u i a palavra chave. 

E-.-i seguida faz-se a l e i t u r a e r e f l o x ^ o do t e x t o " Eu tenho 

valor'.1 



Eu tenho v a l o r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pes r de minn_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jh quin__ de escrever ser um 

modelo n t i g o f unci on r bem, com exceg ~o de um_ 

t e c l . H_̂_ 42 t e c l s que funcion m bem, menos um__ 

e isso f z um_ gr nde difereng •. Temos o c u i d ado que 

o nosso grupo n o s e j _ como ess_ m' quin de escre

ver e que to dos os seus membros t rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h lhem como devem. 

Ninguem tern o d i r e i t o de ^ens r : " f i n 1 sou um_ 

pesso__ e sem duvud n~ o f r giferenc__ p r o 

nosso grupo". 

Compreendemos, p r _ o 6 r u j j o poder p r o ^ r e d i r e f i c i e n 

tsmente, p r e c i s _ de p r t i c i p g~ o _ t i v de todos os 

seus membros. Sempra que voce pensar que n~ o pre c i s m de 

voce, lambre-se d_ minh_ m/ quin de -iscrever, e d i g _ 

ss:*.m: Eu sou um d s t e c l s import ntes n s nos» 

sas _ _ t i v i d des e os meus servigos s~ o muito necessj 

r i o s . 
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Boesia S o c i a l 

" Ninguem v i v e so... mesmo as e s t r e l a s do ceu cantarn j u n 

tas, mesmo as aguas do oceano se esparrinham em con j u n t o . Mesmo 

as lagrimas rolam duas a duas, nao raro acompanhadas de um sor-

r i s o . 

Jffinguem vive so. Mesmo as folh a s pequeninas dos arbustos 

dormem jun t a s . E os ̂ assaros cortam os ares em revoadas. 

Ninguem vive so. Mesmo as pedras procuram o caminho, por 

que o caminho nao e deserto, mas t r a n s i t a d o pelos homens. 

Mesmo as f l o r e s ^rocuram os j a r d i n s , porque as f l o r a s 1 

perfumam e exere em maior atracao. 

Ninguem vive so. E nessa grande harmonia de conjuntos, 1 

nesta constante busca do 'outro', neste i r r c s i s t i v e l poema de 1 

s o c i a l i d a d e , nos nos situamos tambem, coiro gente. 

Ninguem vive- so. o l t u a r - s e como gente e abandonar a i d e -

i a do EU e a t i t u d o de egoisms,para a d e r i r ao NOS. Eu, \oce e t o -

dos N6s. Abertos, co n f i a n t u s , o o n s t r u t i \ o s , ccmuni t a r i e s , SOCLA.IS 

( ftoque Schneider,Parada para pensar,Ed.r. ,1974) 
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Ata da quarta Sessao de Estudo r e a l i z a d a com os Supervisores 

da Secretarda do Municipio e do Estado e as e s t a g i a r i a s de 

Pedagogia - Supervisao Sscolar -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.994, 

Aos v i n t e e quatro (24) dias do mes de agosto, do ano de m i l 

novecentos e noventa e quatro(1994), as quatorze horas e des 

minutos, reuniram-se, no a u d i t o r i o da nona Regiao de Ensino 

de Cajazeiras-Pb, as supervisoras do municipio e do Estado e 

as e s t a g i a r i a s de Pedagogia - Supervisao Escolar para r e a l i -

zar a quarta Sessao de Estudo que teve como objetivo,abordar 

o planejamento de ensino numa perspectiva c r i t i c a visando, 

uma educagao mais q u a l i t a t i v a capaz de atender os anseios da 

c l i e n t e l a escolar. A apresentagao dos trabalhos teve i n i c i o 

com a aluna Maria de Patima Soares, explanando as t a r e f a s a 

serem apresentadas no decorrer do estudo. Em seguida, Alvani 

r a l e u a ata da sessao a n t e r i o r , no momento em que foram en 

tregues os tex t o s aos p a r t i c i p a n t e s . Prosseguindo, a equipe 

composta por: Adriana, Edinatelma, Pabiana, Magna Cely, Rosa 

na e Patima, cantaram a musica Educagao e Luta, ao som de um 

v i o l a o instrumentado por Ivonaldo. Continuando a sessao,Rosa 

na apresentou uma t e n i c a de r e f l e x a o e agao(Pe - esperanga -

Coragem), fazendo um p a r a l e l o entre os passos da tecnica e o 

planejamento de ensino. 17a sequencia, Edinatelma l e u o texto 

"Eu tenho v a l o r " , mostrando a importancia da p a r t i c i p a c a o de 

todos para que o planejamento seja um r e a l instrumento de 

trabalho numa educagao i d e a l as necessidades de todos os que 

formam a educagao.Continuando o estudo, f o i entregue o tex

to "Planejamento Escolar", na concepgao dos autores: Antonia 

Osima, Jose Carlos Libaneo e Smirth, o qual f o i explanado 

pela aluna Pabiana, que atendeu as sugestoes da sessao ante 

r i o r , no sentido de apre3entar alguns passos para o p l a n e j a -

mento. 0 t e x t o de Balzan proporcionou o embasamento t e o r i c o 

para n o r t e a r o planejamento, o qual abordou o trabalho do su 

p e r v i s o r na l i n h a p r o g r e s s i s t a . Os supervisores fizeram uso 

da palavra expondo suas i d e i a s e experiencias na a t u a l r e a l i . 
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dade educacional b r a s i l e i r a , ficando esclarecido que o plane-

jamento e f l e x i v e l , nao e x i s t i n d o , p o r t a n t o , uma forma padrao 

a ser seguida. Houve um i n t e r v a l o de v i n t e minutos voltando a 

continuidade das diseussoes coordenadas pela aluna acima c i t a 

da. Prosseguindo, dentro dos questionamentos, os supervisores 

citaram os graves problemas da educacao como sendo: mal-remu-

neracao, f a l t a de compromisso de alguns profissionais,descaso 

das autoridades p u b l i c a s , desinteresse por par t e do educando, 

f a l t a de integracao de todos que fazem parte do processo edu-

c a t i v o , d i f e r e n c a de classes s o c i a i s , Em seguida, Adriana fez 

a l e i t u r a da Foesia S o c i a l . Einalizando a sessao de estudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ro 

sana d i s t r i b u i u f o t o s de Jesus C r i s t o para que fosse lembrado 

a presenca de Deus quando se pr e c i s a de f e , esperanga e cora 

gem para veneer os obstaculos e conseguir os o b j e t i v o s em 

qualquer momento da v i d a . Para f a z e r constar eu, Magna Cely 

E e r r e i r a Lima L e i t e , l a v r e i a presente a t a que apos l i d a e 

a c e i t a por todos sera assinada por quern de d i r e i t o . 
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'zi'v,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA „;-..a -' rcHoxao s*>tro •. f c r r ^ S o proi&iioad 
docen tes . Os textos discutem uma serie da posigoes e suges toes 
que objetivam ajudar eciucadores a aiunos dos cursos de magis-
terio a repensar sobre sua pratica pedagcgica . 

Questionar a verdadeira funcao da escola como instrumento 
social que dimenslona a educacao a partir do angulo formal e siste-
matico apresen ta - ss como proposta primordial des la coletanea, 
visando a uma maior conscientizagao dos quo se dsdicam a 
educacao . 

P A ? I R U S E D I T O R A 



E S C O L A , C U R R I C U L O E E N S I N O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lima Passos Atcncastro Veiga ** zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jniroducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aprccndcr a cscola como objeto de estudo, captando as suas 

contradicoes, desvelando seus conflitos, sua organizacao c seus com-

promissos nao e tarefa facil. porquc coloca alguns pontes de reflexao 

a respeito do curriculo e do ensino que se concretizam no seu coti-

diano. 

Minha post urn impiica considerar a cscola como uma institui-

cao social, orgao por excelencia que dimensiona a educacao de um 

ungulo formal e sistematico, constitui'da contraditoriamente de duas 

laces: a conservadora e a progressista. 

A escola, de acordo corn sua face conservadora, tern hoje, seu-

pressupostos, predominantemenie ligados a doutrlna liber.0!. Sua prsc-

cupacao basica e c caltivo individual, & fins de preparer homes) 

para o desempenho ds panels sociais. Facilitac-ora do processc de 

divisao teenies e sec:?.! do trabplho, na verdade ela reforca £3 icsi-

gualdades sociais, porque se propoe igualar indivfduos desiguais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Apresentado na 42.• Reuniao Anual da Sociedade Brasiicira para o Pro-

cresso da Ciencia (SBPQ, Porto Alcgrc (RS), UFRS, julho, 29GO. 

*•* Professors do Dcpartamento de Principios c Organizacao da Pratica Psda-

gogica da Univerr-idr.de Federal de Uberlandia (MG), de 1931-1989. 

Professora do Departamento de M6todos e Tecnicas c?. Faculdads ds F.du-

f\C":ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA drx Ur;iv?r£:cla'-3 C<s Brasilia (DP) . 

http://Univerr-idr.de


A cscola, na visao progressisia, parte do principio dc que ii 

educacao escolar e parte intcgrante da sociedade. Ela reflcic as con-

tradicoes da estrutuia social. Colabora na divulgacao de uma nova 

concepcao de mundo, trabalha em pro! das camadas mais pobres da 

populaciio. Visa a preparacao do individuo para a vida sociopoli'lica 

e cultural. Sou ideal poh'lico-pedagogico esta voltado para a eman-

cipagao do homem. 

A passagem de uma escola conservadora para uma cscola dc 

concepcao progressista tern sidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dificil, pois sao inumeros os obsui-

cuios por veneer. 

As ideias aqui aprcscntadas constituem um ponto de pallida para 

outt'os estudos mais aprofundados sobre a escola, o curriculo e o 

ensino. 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A face conservadora da escola 

A escola conservadora e reprodutora da ideoiogia que respaiaa 

a sociedade capital is t , divoreiada da realidade histdrico-socia! da 

qual e parte. A escola e vista corno ilha. isolada do conjunto das de-

mais pralicas sociais e rcforcadora das desigualdades sociais. Essa 

maneira de compreender o papel da escola aponta necessariamenie 

para a conservacao das instiluicoes escolares que nao lem conseguido 

ensinar o aluno de maneira consistente. Exercem a funcao de meras 

trnnsmissoras de conhecimentos abstratos, autonomos, como se esti-

vessem existindo independentes da realidade socio-economiea c politica. 

difundindo, assim, crencas, ideias e valores coercntes com a ordem 

social vigentc. Portanto, uma escola que nada lem que ver com os 

problemns vividos pelo aluno. 

A cccola conservadora esta ligada a uma organizceno e dentro 

dela o que determina o que sera reelizedo c como sera" realizado nao 

c c cducador mas otitros orgeos da hierarquia da adniinistracao cdu-

cacional. E isso ocorre exatameate porque a organizacao escoiar e 

racionalizada ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 tambem parte da Idgica do capital. A organizacao 

escolar estruturuda cobre a 

logica do controle de uma minoria sobre uma maioria e geradora 

de conflitos em que professorcs se opoem a supervisores. dircto-

res. secretaries, consclhos. ministerics, enfim, assiste-se a luta dc 

todos entre si (Santos, 1985, p. 410). 

Nessa perspectiva, quando se analisa a prfitica pedagogica de 

uma cccola, e poscivel perceber que "qufsnto mais racionalizada for 
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a organizacao escolar. mais o professor perdera o controle dc seu 

proprio trabalbo e mais sc Iransformara em um simples executor" 

(Santos. \L)Sb. p. 110). 

Para a concretizacao dessa logica. a escola utiliza-sc de alguns 

instrumentos que propiciam a dicotomia entrc o pensar e o fazer, ou 

r-eja, entre a concepcao e a execucao. O curriculo e o ensino sao ins-

irumeistcs da piatica pedagogica e. no interior da escola que visa 

preponderantememe a reproducao e a conservacao. fundamemam-se 

na logica do controle tecnico visando ii racionalidade. ii elicacia e. 

eonsequenlemenie, ii produtividade. O que tern ocorrido freqiiente-

mente e uma visao tambem conservation; e ingenua de curriculo e 

ensino que nao tern levado em coma as seguintes quesloes: 

a) o que e curriculo e ensino na nossa cscola inserida numa 

sociedade capitalisla? A falta de reflexao sobre esse aspecto 

tern fcito com ciue o curriculo c o ensino sejam trabalhados 

de maneira abstrata e uivorciados da reaiidade socio-ecc.id-

mica e politica; 

b) o pensar e o fazer curriculo e ensino devem ser (ratados a 

paitir da cspecificidade da escola e sua organizacao bem como 

da histdria de seus sujeiros. ou seja, alunos e eclucadores. Pla-

nejar curriculo e uma atividade da competencia da escola e 

principalmentc quando ela esta trabalhando em sua especi-

{icidade. isto e, na funcao primordial que ela desenvolve. que 

c a de ensinar: 

e) nao tern sido levada cm conta, ainda. a preocupacao que o 

conhecimento deve ser produzido. e que o sujeito do conne-

cimento deve ser aqueie que tern de conhecer. 

Na verdade, o fato dc nao se considerar nenhuma decsas questoes 

tem feito eois que no interior da escola ocorra uma pr;'tfica pedago-

gica aetiiica, nao-criativa e, portanto, mecanizada. Isso tuc'o e rea-

lizado em nome de uma concepcao dc que curriculo sao todas as ati-

vidades que acontecem na escola e que o ensino e um processo dc 

transmitir o conhecimento ja elaborado. 

Diante desse quadro. cabe ao educador. dctentor do conheci-

mento elaborado, apenas o papel de transmissor. Os conhecimentos 

transmitidoc sao concepcoes abstratas. autonomas. independentes da 

realidade cocio-econornica e politica, tidos como conhecimento univer-

sal. O ensino das diferentes disciplinas resume-se em dar o programa, 
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em cumprir as deierminaeoes provenientcs de orgaos tais como secre-

larias da Educacao, delegaeias de ensino, coordenadorias, dentre ou-

tros. cm detrimento da larefa de habilitar o aluno a "integral-se na 

realidade vivida por ele, atraves do conhecimento e de sua capaci-

dade de participacao" (Rodrigues. 1984. p. 88). 

A escola conservadora tern dcixado de cumprir esse papel, para 

assuinir uma tarefa repetitiva, automatizada, propiciando o fortaleci-

mento de relacoes competitivas que negam o saber. 

Tudo isso faz-nos afirma-r que o eurriculo e o ensino contribucm 

para o processo de barateamento do nivel de escolarizacao, por meio 

da reducao horizontal e vertical do conteudo das diferentcs discipli-

nas: Lingua Portuguesa e Matematica. enquanto Historia, Geogra-

fia, Cieneias, Educacao Ffsica e Arte -Educacao ficam praticamente 

relegadas a segundo piano, quando nao abandonadas. Com rela-

£?.o a articulacao vertical, a seleeao de cciueudos basicos restrin-

ge-se as informacoes ministradas em pequenas doses, fragmentadas. 

sem prcocupacoes com o aprofundamento do saber escolar. 

Vale salientar um ouiro aspecto: a forma como essas disci pi inas 

sao abordadas. O papel do educador restringe-se a "passar" o saber 

escolar de forma acn'tica. invesiindo sou esforco na distribuicao, trans-

missao, avaliacao e legitimacao de ta! saber. As decisoes curriculares 

direcionam-se mais para as tarefas de ordem tecnica. quais sejam defi-

nir objetivos que estimuiem o respeito e a compreensao en-re dife-

rentcs alunos, ao fortalecimento da unidade nacional. a selecao e or-

ganizacao de conteudos, a selecao de procedimentos e instrumentos 

de avaliacao a partir de criterios previamente determinados etc. dei-

xando de lado questoes poliiico-pedagogicas que procuram rcssaltar 

a nccessidade de se frabalhar em busca da transformacao social. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA face progressista da cscola 

Nessa concepcao a cscola e vista como cspaco dc luta. cspaco de 

contestacao. Nesse sentido. as instituicocs cscolares, a service dos 

interesses populares, 

buscando tornar de fato de todos aquilo que a idcologia liberal 

proclama ser dc direito dc todos, contribuem para fazer predo-

minar a nova formacao social que esta sendo gerada no seio da 

velha formacao ate agora dominante (Saviani, 1983, p. 33). 
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Em lal posicao, a escola e alicercada no direito de todos os cida-

daos de desfrutar uma formacao basica comum e respeito aos valores 

culturais e artisticos, nacionais e regionais, independente de sua con-

dicao de origem (sexo, idade, raca, conviccao religiosa,. filiacao poli-

tica. classe social). Uma escola formativa, humanistica, que assume 

a funcao de proporcionar as camadas populares. atraves de um ensino 

efetivo, os instruir.entos que Ihes pennitam eon^yjetar nselhores cc.c-

dicocs de paidupacao cultural e politica e reivindicacao social. 

Uma instituicao nao-autonomizada e parte integrante e insepa-

tavel dos demais fenomenos que compoem a totalidade social, pro-

curando formar o cidadao para participar da luta contra as desigual-

dades sociais, no desvelamento da idcologia dominante. Nessa pers-

pectiva a escola esta fundada nos principles que deverao nonear o 

ensino democratico, publico e gratuito: 

° igueldej . de cer.Jiyca: para acesso e j.e.ai3r«Jnei:.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u& escola; 

• qualidade que nao pode ser privllegio de minorias economicas 

e sociais; 

° liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte 

e o saber. Assim, curriculo, condicoes de ingresso, promocao 

e certificacao, metodos. avaliacao, recursos didaticos e ma-

terials serao discutidos amplamentc. de forma que o interesse 

da maioria, em termos pedagogicos, seja respeitado. Isso evita 

incidirem sobre o ensino e a producao do saber irnposicces 

de ordem filosofica, ideoldgica, religiosa e politica; 

° gestao demccratica e cxercida pelos interessados, o que ini-

plica o repensar da estrutars de pode.r da cscola. Sna eoncre-

tli;r.c5o envoi ve a definicao de cri .cries cransj; r..• antes; de con-

so le democratico da producao e dividgacvo do material dida-

tico, o cor.tvoje democraticc da arreef.dr.ccc e utiiizaceo &?$ 

verbes bem ccrno a garantia do direito a paiucipuyeb dc cdu-

cadores, funcionarics, alunos na definicao da gestao da escola 

e do controle da qualidade do ensino; 

© valorizacao do magisterio que procura garantir uma serie de 

reivindicacces dos educadores. 

A importancia desses prinefpios esta em garantir sua operacic-

xializcccc nc.c eslrulurss ecco?ares cois urea co.'cc e es^ci'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v:/> c-n*'.-?!, 
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na legisiacao, na proposta, no curriculo, e outra c cstar oconendo 

na dinamica interna da cscola. no real, no concrete. 

Nesse sentido, c claro que sem organizacao popular, sem mobi-

lizavao das categorias interessadas, sem a conscicntizacao dos educa-

dores e sem uma revisao da atual organizacao do processo dc traba-

iho pedagogico realmente vamos ficar presos a proposta da cscola 

eonssrvgdora 3 sende rnanipuladoc per ela. 

Em ultima analise, diriamos: se se pretende uma cscola progres-

sista e democratica, ha necessidade de romper com a atual organiza-

cao do processo de trabalho pedagogico. Como Santos (1986, p. 411) 

co!oca: 

Ha de se gestar uma nova organizacao onde aqueles principles 

de solidariedade, participacao coletiva sejam os fundamentos 

basicos desta organizacao, pois, so assim, os seus agentes sociais 

— prcfessores s alunos — no prdprio processo de trabalho se 

cciucarao e se quadiicaruo. 

Para gcslar essa nova organizacao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i imprescindivel que os edu-

cadores compreendam tambem com profundidade os problemas pos-

tos pela pratica pedagdgiea. A nova organizacao visa a romper com 

a separacao entre concepcao e execucao, enire pensar e fazer, entre 

tcoria c pratica. Busca resgatar o controle do processo e do produto 

do trabalho pelos educadores. 

Para invcrsao da logica do processo de trabalho a cscola utili-

za-se do curriculo e do ensino ccmo aiguns dos instrumentos para 

romper a organizacao estruturada sobre os prinefpios do controle 

tecnico de uma minoria que pensa e uma maioria que executa. 

2 . ! 0 r u e significa planejar curriculo 

Neste irabalho, curriculo e concebido, dc uma perspec'iva mais 

abrangente, como o conjunto das atividades da escola que afetam. 

direto e indiretaniente, o processo de transmissao-assimiJac/ao e pro-

ducao do conhecimento. Nessa perspectiva, e possivel afirmar que 

o currfculo e um instrumento de confronto de saberes: o saber sistc-

matizado, indispensavel a compreensao critica da realidade, c o saber 

de classe, que o aiuno representa e que e o resultado das formas de 

sobrevivencia que as camadas populares criam. Valorize o saber de 

classe e o colcca como ponlo de partida para o trabalho educative. 

Por essa razao o planejamcnto de curriculo esta ligado direta-

rr.ente ao psT-el nuc a cscola dev? assumir psrante os alunos. os edu-
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cadores. os funci< narios, os pais e a sociedade em seu todo. Esse papel 

implica assumir compromissos sociais c politicos. lidar principalmente 

com questoes relacionadas com o processo de transmissao-assimiiagao 

e producao do conhecimento. Entao. planejar curriculo implica tomar 

decisoes educacionais, implica compreender as concepcocs curricula-

res existentes que envolvem uma visao de sociedade, de educacao e 

do homem que se pretende format. 

Assim entendido, o planejamento curricular tera de se funda-

mcntar numa concepcao de educacao que: 

9 pressupoe que o aluno seja sujeito de seu processo de apren-

dizagem; 

• privilegia principalmente o saber que deve ser produzido, 

sem relegar a segundo piano o saber que o aiuno ja possui; 

• as aTiyidades de currfculo e <v..lino nao sao separadas dr. 

totaiidadc social e visam a transformacao crttica e criaixva 

do contexto escolar, e mais especificamente de sua forma dc 

se organizar: 

d essa transformacao ocorre atraves do acirramento das contra-

dicoes e da elaboracao de propostas de acao, icndo em vista 

a superacao das questoes apresentadas pela pratica pedagd-

giea. 

Essa e a posicao que busco seguir para determinar caminhos mais 

viaveis do planejamento curricular. A analise que apresento e fruto de 

reflexoes e estudos realizados com as alunas* do eurso dc Pedagcgia 

Ja Universidade Federal de Uberlandia (MG), na Pre-Escola Munici-

pal Santa Monica. 

Ao Luscar uma sintese do que sc esta aprcsontandc nests tra-

balho, ten to explicitar os pontes fundamentals da alternative que estou 

propondo. 

Para visualizacao dos atos do planejamento curricular, c para 

facilitar a compreensao do relacionamento existente entre eles, apre-

sento; a figura a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Estclina Augustinha Alves, Denise Galante Coimbra, Christianne Cunha Men-

des Oliveira, Ro:ange!a Barges Cunha, Marilene Alvcs do Amaral, Rosan-

gcla do Nascimento Oliveira, Marisa Fonseca Bir.zi Silva. 



Curricuio e visto como alo que so so realiza na coletividade. Pla-

nejar curriculo e, portanto, um ato coietivo que se origina tie uma 

reflexao, cu seja, do ato cle siluar, de constatar "as manifestacoes 

fenomenicas de como o problcma aparece" (Oliveira, 1985, p. 70). 

O ato de elaborar o piano curricular content as decisoes que dizem 

respeito tanto aos pressupostos e objetivos quanto aos mcios para 

atingi-Ios. Por ultimo, o executor, que r.orresponde ao ato de transpor 

do papel para os faces. A avaliacao que permeia iooo o aiovirnento 

do processo de planejamento curricular tern como objetivo a efetiva-

cao do confronto entre o proposto e o realizado. O que constitui 

relevo fundamental nesse processo avaliativo e a definicao dc solucoes 

altcrnativas para os probiemas identificados e que as pessoas cnvol-

vidas assumam as propostas elaboradas. 

2. 1.1 O ato de situar 

O ato ue siluar comprcenuc iics pussos luiiuauic-uuij e htldvia-

mente relacionados: 

9 partir da realidade cencreta, ir a essencia dos dados do con-

texto social em que esta inserida a escola, configurando em 

linhas gerais a sua historia, rcconstruindo a historia dos su-

jeitos da acao educativa (educadores e alunos). E prcciso 

tambem descrevcr a pratica pedagogic.", vivida e experimen-

tada no seio da instiiuicao escolar. £ o memento da descri-

cao da realidade. £ o ponto de partida do planejamento curri-

cular. Dai a necessidade de sc vivenciar o cotidiano da cscola, 

de se observar a sala de aula, de participar de suas ativida-

des, dialogar com es alunos, pais e outros educadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os d a l e s coletados e crrjcTfedo: dsvem ecncCitui^ ft'emcates 

para que a pratica pedasdgica ecsra ser disciiiidc e erplicadu, 

a periir de run referenda! tcorico calcado ncc "rcsvccstcs da 

pedagogic crftica. i'eso perrnite captar a direcao do que acon-

tcce ccntro da cccola, sem dcsYmcuIa-la do contcxio cocial 

mais amplo. Trata-se da iclcnttficacao das principals questoes 

apresentaclas pela pratica pedagogica. A problematiza.cao vai 

indicar quais questoes prccisam ser resolvidas no ambito cla 

cscola; 

B o ato dc citu.cr cnvclre a errp'.icacao e a cornpreersac da re.a-

?id?'?'i r7c fonna srfticri. Para icsozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 precise ultrancccc: o nfvsl 



da descricao empirica, prccurandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ir ate as raizes das questoes 

levanladas, para enlende-las em suas origens\ Significa mer-

gulhar mais profundamente nos "significados, valores e ideo-

iogias que penetram todos os aspectos da escola" (Giroux, 

1983.. p. 47). Trata-se de explicar e compreender a pratica 

dos educadores na sua totalidade, procurando dcsvclar as suas 

con''-adic6es., £ o memento da fomada de conscience, por 

parte dos educadores, da oistancia entre as paiavras e os 

fatos, das contradicoes que eles encontram na sua pratica 

pedagogica. £ o momento da crftica, do aprofundamcnto. da 

reflexao, para que as deterrninacoes sociais que intcrferem 

na cscola sejam discutidas e comprecndidas; 

° ao mesmo tempo em que se processa a explicacao e a com-

preensao da realidade descrita, procura-se definir o que e 

prioritario para que a escola possa, posteriormente, propor 

:'ii.«".vu;.«r«. etc. ou.pciT.oao ou imnimizaeao de suas cdiicuMa-

des. Compete aos educadores sistematizar a propria pratica 

pedagogica, de modo que estabelecam propostas de mudancas 

cocrentes com seus objetivos e que Ihes permitam avancar. 

As propostas devem ser registradas em um piano concreto dc 

acocs, mais conhecido por piano curricular ou piano global 

da escola, que atenda as necessidades detectadas. 

2 . 1 . 2 O ato de elaborar 

O ato de elaborar e o momento propriamente dito da claboracao 

do piano curricular contendo a proposta de mudanca mais coerente 

com a realidade escolar. O piano Curricular como produto desse pro-

cesso coietivo 6 hitcr.sarnente psrticipado s decidido por 'codes as 

pescoas envolvidas ccr-3 o processo educative. 

Tomar decisoes cumculares^signifiea assumir determinadas opcocs, 

sees de valor com relacao a pressupostos basicos que considcrarn: 

Q a educacao como inserida no ccntexto das relacoes sociais e 

a escola como instituicao social, parte integrantc c insepara-

vel dos demais fenomenos que compcem a totalidade social; 

° o curriculo nao coino uma atividade neutra mas come urn ato 

politico de in.ter*5s?e em?*pc!pador. CiirrfCMlo como um elemsn-

io-chave na apropriacao-producao do saber dominante pelas 

camadas mais pobres da populacao; 

9 o aluno como sujeito de sua propria historia, com vistas a 

superacao de condicionantes deterministas. Nao deve ser 

caracterizado como um corpo unitario, mas como um fruto 

da realidade historica, proveniente de uma classe social c de 

um meio familiar e poriadoi de valores, aspiracces, cxpenen-

cias e conhecimentos colhidos no meio em que se situa, ha-

vendo necessidade de intervencao do professor para leva-io 

a acreditar em suas possibilidades, a fim de ultrapassar o 

senso comum, ou seja, a visao fragmentaria e assislematica 

do conhecimento e permitir-lhe uma ampliacao de horizonte; 

o o curriculista (educador) como um agente de emancipacao, 

desmistificador de contcudos curriculares. £ o elo de ligacao 

com as camadas mais pobres da populacao, na busca da 

libertacao da opressao. 

Decisoes basicas do curriculo abrangem queslSes referentes ao 

"que", "para que", e o "como" ensinar articuladas ao "para quem". 

As decisoes relativas ao "para que" implicam a definicao de 

objetivos poiitico-pedagdgicos. £ impossivel planejar curriculo sem 

o estabclecimento dos objetivos a serem alcancados. Os objetivos dire-

cionam a seqiienciacao das disciplinas com suas respectivas cargas 

horarias (grade curricular), a selecao e a organizacao dos conteudos, 

os meios utilizados para ensinar e avaliar e as atividades previstas 

pela escola em seu conjunto. Por isso todos devem participar da ela-

boracao dos objetivos, desde os mais gerais ate os mais espectficos, 

os mais restritos de cada disciplina. £ preciso lembrar que a tarefa 

dc definir objetivos e, de certa forma, dedutiva, consistindo no tra-

balho de derivar. 

A escola tern de pensar sobre c que pretende, do ponto de vista 

politico e pedagogico. 0 planejamento de curriculo. assentado nos 

pressupostos de uma pedagogia crftica, tern um compromisso com a 

transformacao social. Nesse sentido ha um alvo por ser atingido pela 

escola: a socializacao do saber, das ciencias, das letras, das artes, da 

polftica e da tecnica, para que o aluno ")ossa compreender a realidade 

socio-economico-polftica c cultural, para que se torne capaz de parti-

cipar do processo de construcac de uma nova ordem social. Isso sig-

rdfira di-*p-r oue os obietivoc curriculares devem ser adequadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hs 
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neccssidadcs sociais e as condicoes dc fato, para que scjam viaveis. 

Por isso. subsiste para os curriculisias o problcma dc decidir quais 

os menus enfatizados em determinados momentos. 

Dentrc as decisoes a serem tomadas no aio de elaborar, uma das 

mais fundamentals diz respeito a selecao e organizacao dos conteudos 

curricuiares. Tomar decisoes sobre conteudo curricular. atem de ser 

HAM tarefa compiexa. apresenta elgumas caracterfsticas quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ioao edu-

cador deve ter presentes em sua acao pedagogica. 

Era primeirc lugar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 importantc enfatizar que os conteudos a 

serem trabalhados nac sao neutros mas marcados pelos interesses de 

classes que estruturam diferentes visoes de sociedade, de homem. de 

educacao. O mito da neutralidade cientffica (ou nao-neutralidade) e 

uma questao idcologica, pois diz respeito ao 

carater interessado ou nao do conhecimento. enquanto que a 

objetividadc (cu nao ob;ed,;aaJ-*, ' '.ma questao gnosioldgica, 

isto e, diz respeito a correspondencia ou nao do conhecimento 

com a realidade a qual se refere. (Saviani, 1983, p. 15) 

Nao cxisiindo conhecimento desintcrcssado, a neutralidade tor-

na-se impossfvel. Cabe lembrar que o carater ideoiogico do conteudo 

curricular nao se manifests da mcsma forma nas diferentes discipli-

nas, mas esta preeente em tcdas elas. 

Outra caracterfstica do ccnteiido curricular refere-se a sua intern 

cionalidade, ou seja, situa-se na busca de sua finalidade. Traia-se de 

dirigir intencionalmente as utmensoes tecnica e politica do conteudo 

curricular em funcao dos objetivos proclamados. Exige-se, necessaria-

mente. um comprometimento politico com a constnjcao de uma nova 

cscola voltada para a transformajco social. 

A* diznensSc8 tecnica c politica do conteudo curricular devem 

ser cornprcendidas e ; rebel lie a as dc forma crticulada, pois "esta mtitua 

implicacao nao se da automatica e espontaneamente. fi necessa'rio que 

seja conscientemer.te trabalhada" (Candau, 1982, p. 21). 

A terceira caracterfstica consiste na busca do carater significative 

e crftico do conteudo. Trata-se de privilcgiar a qualidade do conteudo 

c nac a cu °c t id'"'e de iryoriv,oc'^os ** s e e n ass imp a das pelos alunos. 

Alem disso, procura estabelecer as rclacoes dos conteudos das dife-

rentes disciplinas que integram o currfculo com os determinantes so-

ciais. Sucoe p. s?'ecr.o e a orgEnizs^ao de um conteudo vlnculadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h 
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realid (de social, relacionando a pratica vivida (saber dc classe) peloo 

alunos com 05 conteudos propostos pelo professor. Implica a busca do 

conhecimento da clientele que adentra a escola. sua experiencia, suas 

expectativas, seus valores, sua concepcao dc vida. 

Esse e o caminho para a incorporate da experiencia dos alunos 

aos novos conteudos propostos. Nessa perspectiva. os contcudos curri-

cuiares deverao ser mais vinculados a realidade exidtcnoial U-J aiu 

nos e mais ajustados as circunstancias de cada turma. Isso implica o 

encontro da experiencia trazida pelo aluno e a explicacao do pro-

fessor. Dessas consideracdes resulta claro que os conteudos curricula-

res significative^, criticos e relevantes sao 

tanto aqucles que expressam as diferentes cultures., aquelcs que 

compoem o acervo cicntifico-tecnoldgico da sociedade, bem como 

aqueles recriados na intcracao educador-educando, mediados pelo 

chjeto do conhecimento. (Saul. i986 ; p. 127) 

£ indispensavel que a escola conheca a realidade do aluno, incor-

porando o saber que cle traz quando ingressa na escola. 

Outra caracterfstica do conteudo curricular diz respeito a criati-

vidadc, intimamente inter-relacionada com as demais. Essa caractc-

ristica pressupoe a apropriacao, pelas camadas populares, das "fcrra-

mentas culturais" necessarias para se conhecer melhor o meio social 

cm que vivern, a fim de nossibilitar ao aluno a realizacao da passa-

gem da sincrise a sintcsc, momento da "expressSo elaborada d a nova 

forma de entendimento da pratica social que se ascendcu" (Saviani, 

1983, p. 75). 

Para alterar o eixo da transmissao que torna os conteudos for-

mais, estaticos e absCratos para o eixo da elaboracao - - reelaboracSo 

do conhecimento que transforms os contcudos cm reals, dinfimicos c 

concretos, professores e alunos devem se constituir, ambos, como su-

jeito e objeto do processo de apropriacao do conhecimento e do con-

trole sobre He. Como conseqiiencia. a criatividade permite tanto ao 

aluno quanto ao professor uma compreensao da realidade mais ela-

borada e mais crganica. Isso possibilita tambem ao aluno e ao pro-

fessor o desenvolvimento de uma maneira de aprcender a realidade 

c agir sobre cla. 

A metodologia apropriada a esse enfoque curricular pressupoe, 

em primeiro lugar, que o aluno seja o sujeito atlvo do seu processo 

dz aprcndlzagem; em segundo lugar, que rtesenvolva a criticidade 

89 



atraves da explicitacao das coniradicocs que permeiam o processo 

ensino-aprendizagem e da explicacao e compreensao das questoes que 

precis am ser resolvidas e quais conhecimentos sao necessaries para 

resolve-las; c, cm tcrceiro, a criatividade manifestada pelos educan-

dos atraves da "capacidade de expressarcm uma compreensao da 

pratica em termos tao elaborados quanto era possivel ao professor" 

(Saviani, 1985, p. 75), fi a fase da expressao elaborada, considerada 

0 ponto culminantc do processo educative 

£ uma metodologia que procura evitar o ensino teorico, livresco, 

estatico e distanciado da realidade e que se reduz a mera transmissao 

de conhecimentos. Para o exito do processo ensino-aprendizagem. ha 

nccessidade de sc trabalhar com os problemas postos pela pratica 

social e que podem ser relacionados com os conteudos curriculares. 

A metodologia proposta e calcada no dialogo, considerado "uma 

forma de criac^o, desde que o mesmo fornece o meio c da significado 

as muitiplas vozes que constroem os lexios' consiitutivos da vida 

diaria, social e moral" (Giroux, 1987, p. 81) 

Nadr. lem de espontanetsta. O papel do professor e insubstituivel 

na direcao do processo de Iransmissao-assimilacao-elaboracao do co-

nhecimento, uma vcz que o espontaneismo abandona o aluno a seus 

interesses. A autoridade do professor viria contribuir para ajudar o 

aluno em seu processo de aquisicao do conhecimento, exigindo dele 

esforco e disciplina. 

Essa abordagem metodologica nao signifies a adocao de uma 

nova tecnica de ensino mas implica uma nova postura por parte dos 

educadores. Ela estabclcce uma responsabilidadc coletiva para que 

os educadores comprcendidos pelas varias catcgorias profissionais. 

pais e alunos, possam tomar conhecimento dos limites e das possibi-

iidades dos seus. educandos. A metodologia que se faz coletiva e scli-

dariamente e diferente daquela que e deterrninadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori, de cima 

para baixo, a respeito de como devem ser realizadas as atividades de 

sala de aula. 

A metodologia fundada nos pressupostos dc uma pedagogia crf-

tica busca a percepcao coletiva das contradicocs e das determinacoes 

sociais, necessarias a efetivacao de uma pratica pedagogica reflexive, 

crftica e criadora. Nesse sentido, tanto os educadores quanto os alunos 

deixam de ser sujeitos passivos para se transformarem em sujeitos ati-

ves capezes de proper acoes coerentes que propiciem a superacao das 
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dificuldades detcctadas. Isso permite desmistificar tanto a visao dico-

tomizada de metodologia que separa os que pensam do^ que executam 

as atividades pedagdgicas quanto a visao que concebe o metodo e a 

tecnica como sinonimos e trataclos como instrumentos neutros. capa-

zes de resolver per si mesmos os problemas que ocorrem na sala 

de aula. 

Uma outra decisao basica do curriculo e a que s.. tefcre a ava-

liacao cia aprendizagem. Em uma proposta de educacao transforma-

dora e de curriculo com um enfoquc critico, so se pode falar em um 

processo de avaiiacao que seja compativel com essa concepcao de 

educacao e de curriculo. O proprio conceito de avaliacao lem de ser 

reconsiderado, uma vez que a metodologia assumiu uma postura de-

que ensinar nao e apenas um ato de transmitir conhecimento mas 

um processo de capacitar os alunos numa perspectiva teorico-pratica 

para resolverem problemas deiectados na pratica social. 

ja nao se pode transformar a avaliacao em quahacacao cie con-

teudos assimilados nem em instrumenlo controlador e autoritario. Ao 

contnirio, parecc haver mais significado em considerar a avaliagao 

como 

"dimensao intrinseca do ato de conheccr e portanto fundamenlal-

mente compromissada com o diagnostico do avan?o do conhe-

cimento quer na perspectiva de sistematizacao, quer na produ-

cao do novo conhecimento de modo a se constituir em estimulo 

para o avanco da producao do conhecimento". (Saul, 1986, p . 129) 

Dessc prisma, a avaliacao esta" mais voltada para o diagnoslico 

da situacao do aluno e mais preocupada em superar os aspeelos quan-

titativos para se tomar instrumento auxiliar do professor e do aluno 

na analise do dessnvolvimento do prcccsso ensinG-aorendiz-gcn;.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IX-

guns pressupostos sac basicos e podem se::/ir de referenda! para sc 

refletir sobre avaiiacao. 

Em primeiro lugar, ela deve ser pensada em fungao da totalidade 

do processo ensino-aprendizagem c voltada para o julgamento quali-

tative da acao. 

Em segundo lugar, busca uma postura crftica e mais voltada 

para a funcao diagnostica, que procura verificar se os alunos estao 

ultrapassando o censo comum (desorgrnizacao dos conteudos) para 

a consciencia crftica (sir.tematizacr.o dos contcudos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em lerceirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lugar, a avaliacao inlcgrada esta vincuiada a quali 

dade do processo ensino-aprendizagem. Essa ideia dc unicidadc do 

processo ensino-aprendizagem e avaliacao e uma larera diretamenic 

ligada aos educadores e alunos que estao envoividos com a sua pra-

tica. A avaliacao, portanto, e um momento de acompanhamento do 

processo ensino-aprendizagem. Para tanto, c fundamental uma nova 

orientacHo curricular vincuiadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k mcta da escola de dnscobrir junto 

com o aluno aquilo que ele rcalmcnte sabe e faze-lo avancar nesse 

campo, ao mesmo tempo mostrar as suas dificuldades e defasagens 

e tentar superci-las, ao inves de sairem rotulados de fracos. ou rcpro-

vados, ou apenas aprovadOs. 

Vista dessa forma, a avaliacao coioca diferentes tarefas para os 

educadores e entre elas esta a de ultrapassar o ritual pedagogico im-

pregnado dc autoritarismo. despindo-a de sua earacteristica ciassifi-

catoria, voltada para o controle e enquadramento dos alunos. visando 

a cprovacco no unci do scrncsiic. Em ccjiscquenci:, a avauacao >o-

frcra uma mudanca qualitativa, pois os educadores deixarao de ser 

os unicos responsavcis pela eficacia do processo ensino-aprendizagem 

(ao lado dos conteudos c da metodologia). 

As dccisSes basicas de e x e c u t e dizem respeito a proposicao de 

medidas objetivas de acao coletiva, no sentido do apcrfcieoamcrto 

do ato de executar. A mcdida que, em termos polfticos e pedagogieos. 

a escola persiga objetivos voitados para os interesses das camadas 

populares, e preciso que os pressupostos e as decisoes operacionais 

do piano curricular esteiam adequados a esse tipo de objelivo. Em 

funcao do alcancc dos objetivos propostos conjuntnmentc c especifi-

eados no piano curricular, ha necessidadc de se levar cm consideraeao 

as condicoes concretas c as possibilidades de a escola atingi-ios. A 

forma de alcanea-los nao pode scr dcsvinculada dos conteudos trans-

formrdores des objetivos ncm cas condicoes concretas da escola. 

Assim, as medidas objetivas de acao rcfererr.-s- as orientacdes 

que racionalizam a uulizacao de meios para a ubici:>ao dos objetivos. 

As orientacoes para o desenvolvimento do piano curricular devem 

ser simples e objetivas. As decisoes necessarias ao desenvolvimento 

do currfculo c a garantia da qualidade do ensino giram em torno da 

organ1' :acao dc turmas c turncs, necessaria flexibilidade na prepara-

cao do calendario e horarios escolares, na cbscr/ancia das normas 

contidas no regimento escolar, que exprcssam os compromissos assu-
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petal que o apreciou. E preciso tcr presentes as decisoes relativas as 

atividades da equipc tecntco-pcdagdgica, as relativas aos servicos ge-

rais da cscola. 

Dois pontes importantes diretamente ligados as decisoes de exc-

cucao ainda mcreccm atencao. O primeiro diz respeito a formacao 

COntinuada dos educadores e funcionarios da escola, envolvendo a 

participacao em cursos de iicencistura, dc poVgraduacIo, aper'eicia-

mento e atualizacao, seminaries, congressos e outros cong£neres. O 

segundo ponto refcre-sc a necessidadc de garantir as condicoes ffsicas 

e materials indispensaveis ao desenvolvimento curricular. Trata-se de 

criar condicoes para que a escola como inslituigao publica esteja devi-

damente aparelhada para cumprir com cfetividade sua funcao. Como 

Arroyo (19S6, p. 41) coioca: "uma escola possfvcl para o povo tern 

que comecar por criar condicoes para sua existencia material, sem a 

qual sera romantico reprogramar altcrnalivas pedagogieas inovadoras". 

O ato ue eAecuiar w ^lai.o SLrizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'iC-u.a. - - a.e .. acac 

o que foi discutido e decidido coletivamente. Na execucao do piano 

curricular o que se faz c verificar sc as decisoes foram aceriadas ou 

erradas e o que e preciso revisar ou rcformular. Tendo em vista as 

diferentes circunstancias, podc-se tornar necessario tanto alterar dc-

tcrminadas decisoes quanto introduzir acoes completamente novas. 

A avaliacao do currfculo calcada nos pressupostos da pedagogia 

crftica parte da neccssidade de conhcccr a realidade cscoiar. busca 

cxplicar c compreender criticamente as causas da existencia de pro-

blemas bem como suas re lates , suas mudancas e se esforca por pro-

por acoes ahernativas (criacao coletiva). A partir desses pressupostos. 

Saul (1938, p. 61) aprcsenta dois objetivos basicos de avaliacao 

que podem ser aplicados ao curriculo: 

— "iiuminar o caminho da t r rcsforcacao", tendo em vista o 

autoconhecimc'Ho crilico do concrete, favor:scndo a defini-

cao de alternatives para a revisao ou reformulacao do plana 

curriculcr; 

—• "beneficiar as audiencias no sentido de torna-las autodeter-

minadas", ou seja, imprimir uma direcao as acoes dos edu-

cadores, cm conformidade com os valores que elegem c com 

os quais sc compromctem. 

O processo de avaliacao envolve trss momentos: a descricao da 

realidade escolar. a compreensao crftica da realidade descrita e a pro-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2Z 



posicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de allernativas de acao. momento de eriacao coletiva que 

corresponde ao ato de elaborar c executar o piano curricular. Esses 

ties momentos nortearao a escolha dos procedimentos lais com.- en-

trevistas, observacao participantc. analise documental, discussoes em 

grupo etc. Os dados quantitative^ nao sao deixados tie lado. sabendo-

sc. entrctanto, que nesse tipo de enfoque a analise e cminerttemente 

qualitativa. 

A avaliacao nessa perspectiva chama a atencao para se pensar 

0 curriculo e o ensino dentro do contcxto social mais amplo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A guisa de conclusao 

Como afirmei na introducao. o objetivo deste texto era enfatizar 

a discussao em torno da escola. do curriculo e do ensino. 

Uma das conciusoes, e bem clara, a que cheguei c que, de mode 

geral, e ncccssario coutinuaF na tentative de estudar a cscola, o currf-

culo e o ensino, procurando considerar os pressupostos da proposta 

progressista e crftica. 

As consideracoes aqui feitas nao tern a pretensao de ser defini-

tivas ou unicas. Ao contrario, elas despontam como um ponto de 

partida para se disculir a questao do curriculo e do ensino que se 

concretizam na escola. 
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CAKACTSBfsTICAS DA ESCOLA PROGRESSISTA E CONSERVAIXJRA 

A f i n a l i d a d e da e s c o l a e adequar as n e c e s s i d a d e s i n d i v i d u a l s do 

a luno ao meio s o c i a l . 

Conteudos r e p a s s a d o s como v e r d a d e . 

Os conteudos de ens ino sao e s t a b e l e c i d o s f r e n t e a d e s a f i o s cogni 

t i v o s e s i t u a c o e s p r o b l e m a t i c a s . 

Conteudos sao sepaEados da e x p e r i e n c i a do a luno e das r e a l i d a d e s 

s o c i a i s . 

P roces so de a q u i s i c a o do sa"ber ou s e j a , a p r e n d e r a a p r e n d e r . 

Belac ionamento p r o f e s s o r a luno predomina a a u t o r i d a d e do p r o f e s -

s o r . 

A e s c o l a da i d e i a de "ap rende r f a z e n d o " . 

Os metodos v i s a d i s c i p l i n a r a mente e formar h a b i t o s . 

Va lo r i zam-se as t e n t a t i v a s e x p e r i m e n t a i s , a p e s q u i s a , a descobe r 

t a f e i t a p e l o s a l u n o s . 

A a v a l i a g a o se d a r p o r v e r i f i c a c o e s de c u r t o p r a z o ( i n t e r r o g a t o -

r i o s o r a i s , e x e r c i c i o s de c a s a ) . 

A a v a l i a c a o se da em prazo mais l o n g o ( p r o v a e s c r i t a , t r a b a l h o s 

de c a s a ) . 

Coioca o a luno numa s i t u a c a o de e x p e r i e n c i a que t e n h a i n t e r e s s e 

p o r s i mesmo. 

Heforco e dado ge ra lmen te a t r a v e s de p u n i c o e s , n o t a s b a i x a s , e 

a p e lo s aos p a i s * 

Nao ha l u g a r p r e v l l e g i a d o p a r a o p rofessor r . 

0 pape$ do p r o f e s s o r e a u x i l i a r o desenvolv imento l i v r e e espon 

taneo de c r i a n c a . 

Reprodu to ra da i d e o l o g i a que r e s p a l d a a s o c i e d a d e c a p i t a l i s t a . 

I g u a l d a d e de cond icoes p a r a o a c e s s o e permanencia na e s c o l a . 

L iberdade de a p r e n d e r , e n s i n a r , p e s q u i s a r e d i v u l g a r a a r t e e o 

s a b e r . 

D i v o r c i a d a da r e a l i d a d e h i s t o r i c o s o c i a l . 

Heforcadora das d e s i g u a l d a d e s s o c i a i s . 

Metodos, a v a l i a g a o , r e c u r s o s d i d a t i c o s e m a t e r i a l s sao d i s c u t i d o s 

amplamente de forma que o i n t e r e s s e s e j a da m a i o r i a . 

Tern o p r o f e s s o r como mero t r a n s m i s s o r . 



SUPERVISOR - POLICIAL 
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E c o n s e r v a d o r . p r e s e r v a o s i s t e m a i n s t i t u i d o , o " s t a t u s - q u o " e d i funde i n t e -

r e s s e s da • l a s s e dominante , p roduz indo e ocu l i ando a c c n t r a d i c a o c a p i t a l X t r a b a l h o ? 

Cumpre as o rdens dos seus s u p e r i o r e s , mesmo que es te jam c o n t r a os seus p r i n c i 

p i o s ? 

"Cbedece sem ques t ionamento j * 

^ c e i t a os o b j e t i v o s do seu t r a b a l h o impos tos p e l o s i s t e m a , que passam a s e r os 

'beus" o b j e t i v o s , nao sendo , p o r t a n d r , e l a b o r a d o s , a p a r t i r das neces ' s idades do grupo? 

Impoe o p i ano que de "ser seguido a r i s e a ? 

Nao houve o grupo, a comunidade e nem a s v a l o r i z a , ass im como nao v a l o r i z a a 1 

c u l t u r a po-pular | 

Define ad d i r e t r i z e s do t r a b a l h o e ex ige cumprimento? 

JEntende que a a v a l i a c a o e fim e a en fase e q u a n t i t a t i v a ? 

£ * o n t r o l a d o r do t r a b a l h o docente? 

Ixao a t r e d i t a na capac idade de c r i a c a o do p r o f e s s o r , f o r n e c e n d o - l h e tudo p r o n t c ? 

Impoe os modelos dp p i a n o de a u l a e de c u r s o , os l i v r o s a serem ado tados e a t e 

a t e r m i n o l o g i a a s e r u s a d a ; 

Da en fase ao "como" e n s i n a r e ao uso de metodcs e t e c n i c a s em d e t r i m e n t o das f i 

n a l i d a d e s da aca» educa t iva? 

Demonstra a t i t u d e de s u p e r i o r i d a d e em r e l a c a o aos p r o f e s s o r e s . 

$ SUPERVISOR - POVO 

Obje t iva p r o v o c a r , a t r a v e s de sua a t u a c a o , mudancas e t r a n s f o r m a c o e s no s i s t e n a 

Tem p o s t u r a c r i t i c a , quanto ao s i s t ema i n s t i t u i d o que f a v o r e c e o dominante em 

d e t r i m e n t o do dominado? 

Rewela a c o n t r a d i c a o c a p i t a l X t r a b a l h o ? 

Qeus t iona as o rdens p r e - e s t a b e l e c i d a s ? 

E labora seu p i ano com a p a r t i c i p a c a o de t o d o s , s e j a na tomada de d e c i s o e s , s e j a 

na execucao e na a v a l i a c a o ? 

Define os o b j e t i v o s de t r a b a l h r com, e a p a r t i r do grupc? 

A c e i t a ques t ionamento a sua p r a t i c a educa t iva? 

Co loca - se em m v e l de i g u a l d a d e com os demais# 
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REFLSXlO - DE QTJSMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t A BOLA? 

e de Adao e Eva 

e do governo 

e do s i s t e m a 

e do p a i . . . da mae „ *• 

A f i n a l : De quern e a b o l a ? 

- Adao e Eva: 

No p r i n c i p i o do mundo, Adao e Eva cometeram a p r i m e i r a f a l 

t a , com Deus. 

Os homens passaram a a t r i b u i r todo o mal do mundo: a s doen 

c a s , as c r i s e s , os s o f r i m e n t o s a f a l t a comet ida p o r Adao e e 

Eva. 

"A "Bola", o p rob | ema , e r a sempre a t r i b u i d o ao pecado de 

Adao e Eva. Acontece que as c r i s e s foram aumentando, o mundo 

e v o l u i n d o , o homem c o n s c i e n t i z a n d o - s e e conc lu indo que a bo -

l a nao e r a de Adao e Eva, jogando a b o l a p a r a o governo . 

- 0 Governo: 

0 governo passou a s e r r e s p o n s a v e l p o r todos os p rob lemas , 

p o r todos os males que e n v o i v i a a humanidade. 

0 povo p a s s a fome p o r causa do g o v e r n o . . . 

A educacao nao i a bem, p o r c ausa do g o v e r n o . . . 

P r o f e s s o r e s e a lunos nao erara compe ten t e s , p o r causa do 

g o v e r n o . . . 

Coi tado do g o v e r n o . . . Goi tado do p r e s i d e n t e . • • j o g a v a m a 

b o l a p a r a sua mao, r e s p o n s a b i l i z a n d o - o dos pequenos aos g ran 

des p r o b l e m a s . 

Acontece que o povo pe rcebeu que a b o l a nao e r a do g o v e r -

no , mas do s i s t e m a e levaram a b o l a p a r a o s i s t e m a . 

- 0 S i s tema 

Quern e o senhor s i s t e m a ? 0 que e l e faz? Onde e l e f i c a ? To 

das a s f a l t a s acusam o senhor s i s t e m a como r e s p o n s a v e l p e l o s 

p rob l emas . 

Responsab i l i zavam, p a i s , e d u c a d o r e s , ao senhor s i s t e m a , p £ 

l o e levado niinero de m a r g i n a i s que aparecem nas g randes capi_ 

t a i s . 
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Culpam o s enho r s i s t e m a de nao t e - l o s educados , e nao p o s -

su i ram suas f a m i l i a s . 

A f i n a l , a b o l a e do s i s t e m a ? 

0 povo c o n t i n u a a q u e s t i o n a r : "De quern e a b o l a ? " E acham 

comb r e s p o s t a , que a b o l a e do p a i e da mae. 

- C Pai e a Mae: 

0 p a i e a mae entrain em po l emica . 

Opai joga a b o l a $ a r a mae, acusando-a como r e s p o n s a v e l p e l a 

educacao dos f i l h o s . Se os f i l h o s vao mal , e l e d i z : "Voce nao 

p a r a em c a s a ; voce nao os acompanha; nao c u i d a de sua saude ? 

so pensa em emancipacao; que r t e r os mesmos d i r e i t o s dos h o -

mens; t r a b a l h a d o i s h o r a r i o s " . Essa f a m i l i a v a i m a l . . . 

A mae p o r sua v e z , s e n t i n d o - s e i n j u s t i c a d a joga a b o l a pa -

r a o p a i , acusando-o p o r nao e s t a r p r e s e n t e no l a r , mos mpmem 

t o s d i f i c i e i s de e d u c a r , d i z e n d o - l h e que e l e so tern tempo p a -

r a o f u t e b o l , t r a b a l h o s , amigos e c e r v e j a no b o t e c o . 

Essa f a m i l i a v a i mui to m a l . . . 

Acontece que os d o i s em c r i s e , r e so lve r am j u s t i f i c a r um e r r o 

de r e s p o n s a b i l i d a d e , jogando a b o l a p a r a a e s c o l a . 

- A E s c o l a : 

A Es c o l a recebe os r e f l e x o s dos problemas f a m i l i a r e s e 

s o c i a i s t r a d u z i d o s em a lu n o s s u b n u t r i d o s , c a r e n t e s da a p r e n -

zagem l e n t a . 

Mas a e s c o l a r e s o l v e se i s e n t a r d e s t a r e s p o n s a b i l i d a d e 

de educa r e d iz que o p rob lema, "a b o l a " , e do p a i e da mae, 

do s i s t e m a , do governo e que e l a so v a i f a z e r a q u i l o que I h e 

c o m p e t e . . . a con tece que "a b o l a " c o n t i n u a s o l t a . . . 0 mundo 

em decadenc i a as c r i s e s aumentando, os homens se v i o l e n t a n d o 

as c r i a n g a s se degenerando e o mundo que f o i c r i a d o p a r a s e r 

o p a r a i s o , p a s s a a s e r um campo de c o n c e n t r a c a o de g u e r r a s e 

d e s a m o r . . • 

"A Bola" sendo -jogada p a r a l a e p a r a c a . 0 problema nao 

chega a uma s o l u c a o , poi?que todos t i r a m o corpo f o r a , o m i t i n -

do - se a l h e i o s d i a n t e do amor e da r e s p o n s a b i l i d a d e . P o r t a n t o 

deixamos com v o c e s , a g o r a , "A BOLxl"... 
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Ata da q u i n t a Sessao de Estudo r e a l i z a d a com os S u p e r v i s o r e s 

da S e c r e t a r i a do Munic ip io de C a j a z e i r a s e a s E s t a g i a r i a s de 

Pedagogia - Superv i sao E s c o l a r - 1 .994 , 

Aos t r i n t a e um (31) d i a s do mes de a g o s to do ano de m i l n o -

v e c e n t o s e noven ta e q u a t r o , as q u a t o r z e h o r a s na sede da 

nona Regiao de Ens ino , r e a l i z o u - s e a q u i n t a s e s s a o de es tudo 

com a s s u p e r v i s o r a s do M u n i c i p i o , do Es tado e a s e s t a g i a r i a s 

do cu r so de Pedagogia Superv i sao E s c o l a r da c idade de Caja-

z e i r a s - P a r a i b a com o o b j e t i v o de m o s t r a r a s c a r a c t e r i s t i c a s 

das duas f a c e s da e s c o l a Conservadora e P r o g r e s s i s t a . A a l u 

na C leon ice l e u a i n t r o d u g a o e em s e g u i d a passou os t r a b a 

l h o s p a r a a c o l e g a Lucia Sarmento que d i s t r i b u i u os p r ime i 

r o s t e x t o s c o n t e n t o a s c a r a c t e r i s t i c a s da e s c o l a cons e r vado -

r a e da e s c o l a p r o g r e s s i s t a ao mesmo tempo s u r g e r i n d o aos 

p r e s e n t e s que se d i v l d i s s e m em grupos um c o n s e r v a d o r e o u t r o 

p r o g r e s s i s t a . Em uma l e i t u r a s i l e n c i o s a f o i d e s t a c a d o as ca 

r a c t e r i s t i c a s p a r a que Ceandra e s c r e v e s s e nas f o l h a s as duas 

f a c e s da e s c o l a . P ros segu indo a mesma f ez uma explanacao s £ 

b re o a s s u n t o com o b j e t i v o de f a c i l i t a r o con f ron to e a 

a t i v l d a d e s e g u i n t e que f o i um t e a t r o s imu lado , com a f i n a l i -

dade de i d e n t i f i c a r a s f a l h a s dos educadores no ens ino apren 

dizagem e na e l a b o r a c a o dos c u r r i c u l o s e p l ane j amen tos da 

e s c o l a . Lando c o n t i n u i d a d e f o i d i s t r i b u i d o c a i x a s de chocola-

t e s contend© p e r g u n t a s sobre todos os e n c o n t r o s o c o r r i d o s na 

nona Reg iao . Onde todos deixavam suas r e s p o s t a s dando suas 

s u g e s t o e s . Retomando os t r a b a l h o s f o i d i s t r i b u i d o mais um 

t e x t o com as c a r a c t e r i s t i c a s do Supe rv i so r -Povo e S u p e r v i s o r 

- P o l i c i a l e a a l u n a J u c i l e i d e f ez tambem sua exp lanacao e 

p e d i u que os s u p e r v i s o r e s apos uma r e f l e x a o r e l a t a s s e m em 

qua l t i p o se i d e n t i f i c a v a m com o o b j e t i v o de c o l o c a r o s u p e r 

v i s o r seu v e r d a d e i r o p a p e l . E f i n a l m e n t e f o i d i s t r i b u i d o o 

t e x t o com a t e c n i c a da b o l a que t i n h a a f i n a l i d a d e de r e f l e -

t i r a p r o b l e m a t i c a da educacao a t u a l . P i n a l i z a n d o a s o r i e n t a 
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dor a s do e s t a g i o Maria de Lourdes Campos e Maria Tereza L i r a 

de O l i v e i r a agradeceram a co l abo r acao dos s u p e r v i s o r e s que 

compareceram aos e n c o n t r o s e o e s f o r c o de t odas a s e s t a g i a 

r i a s . E p a r a c o n s t a r eu , C leon ice de Albuquerque C a r t a x o , l a 

v r e i a p r e s e n t e a t a que apos l i d a e a c e i t a por todos s e r a 

a s s i n a d a p o r quern de d i r e i t o . 
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