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06 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u Um piano £ bom quando cont6m em si, 
a forga que o faz entrar em execugSo. 

Be deve ser tal que seja mais facil exe 
cut6-lo do que deixi-lo na gaveta." 

GANDIN, (1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na tentativa de encaminhar um processo de discussSo 
sobre Planejamento onde a execute dos pianos se constituisse 
nessa forga da qual nos incentiva GANDIN(1991), fol o que nos 
predispomos a enveredar por este trabalho. 

Assim, realizamo-na na Escola 1° Grau Maria Jos6 
Lourengo na cidade de Ic6 - CE, uma discussSo sobre uma proposta 
de Planejamento a partir das necessidades da escola atrav6s de 
estudos com os professores. 

De inicio tivemos a sensa$3o de que a indiferenga dos 
professores iria nos absorver, e com isso, a contribuigao que 
querlamos dar coletivamente no que diz respeito ao Planejamento, 
n§o haveria. 

Num outro momento, j£ vimos uma reagao de interesse de 
envolvimento da clientela e passamos a acreditar na possibilidade de 
concretizar nosso projeto. 

O trabalho, portanto, trata do Planejamento Escolar, seus 
impasses, avangos e recursos, onde no mesmo relatamos a nossa 
experi&ncia vivenciada no perlodo de estagio. 
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MARCO TEORICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A melhor maneira de testar as 
teorias 6 a pr&tica. " 

FERREIRA (1979) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na tentativa de entender na pratica o que dizem as 
teorias, para assim a partir da pratica vivenciada tentar teorizar sobre 
a questao, nos definimos entao por estudar Planejamento. 

GANDIN (1991) afirma que: " A finalidade do planejamento sd 6 
alcangada quando este processo 6 concebido como uma pratica sublime a 
participagSo, £ democracia, d HbertagSo. EntSo o Planejamento e* um tarefa vital, 
uniSo entre vida e tecnica para o bem-estar do homem e da sociedade." 

Percebe-se entao que o planejamento 6 uma atividade 
essencial, a mola-mestra, nao s6 na escola, mas em toda e qualquer 
atividade humana. 

FERREIRA ( 1979), tenta mostrar a importancia do 
planejamento e seus respectivos riscos, quando realizado para 
controle e manipula$ao das pessoas envolvidas no processo. O autor 
acrescentar ainda que: " O m&odo de planejamento 6 util. Mas o mais 

importante 6 o maior ou menor conhecimento que se tenha do aspecto da 

realidade em que se est& agindo, e de sua insergSo no conjunto. " 

LIBANEO (1992) afirma que: u o planejamento 6 um meio para 
se programar as agdes docentes, mas 6 tambSm um momento de pesquisa e 
reflexSo intimamente ligados a avaliagSo." 

GANDIN (1991) destaca que: "O planejamento tern a diffcil 
fungSo de organizar a agSo sem ferir a liberdade e a riqueza de seus participantes 

do grupo." 
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- y Sendo assim, o planejamento tern como fun^So primordial 
assegurar e organizar o trabalho docente, possibilitando ao professor 
desempenhar um ensino de qualidade, evitando a improvisacjao. 

VIANA ( 1986) diz que: " OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA planejamento, 6 tambSm um 
processo educativo, onde atraves de uma organizagSo, pode-se vehficar o deficits 
da aprendizagem e a partir desta verificaga'o, tenta buscar altemativas na realidade 

objetiva da escola." 

Isso significa dizer que o planejamento 6 de fundamental 
importancia na escola, pois a partir dele 6 que a mesma pode atingir 
bons resultados no que diz respeito ao processo de ensino-
aprendizagem do aluno. 

Segundo PILETTI (1993), na educate temos os 
seguintes tipos de planejamento: Educacional, Curricular e de Ensino. 

* Planejamento Educacional - consiste na tomada de 
decisoes sobre a educa$ao do conjunto do desenvolvimento geral do 
pals. 

TURRA (1992) constata que o planejamento educacional 
6: " (...) um processo de abordagem racional e cientffico dos problemas da 
educagSo incluindo definigoes de priohdades e levando em conta a relagSo entre 
os dlversos niveis do contexto educacional. " 

* Planejamento Curricular ou da Escola - consiste na 
formulatjSo de objetos educacionais a partir dos objetivos expressos 
nos guias oficiais e tendo em vista a realidade da escola. 

Clareando melhor nossa colocagao, LIBANEO (1992) o 
define como: " um guia de orientagSo para o planejamento do processo de 
ensino. Os professores precisam ter em mSos este piano abrangente, nSo s6 para 
a orientagSo do seu trabalho, mas para garantir a unidade tedrica-metodoldgica 
das atividades escolares. O documento final deve ser um produto do trabalho 
coletivo, expressando os posicionamentos e a pr&tica dos professores." 

* Planejamento de Ensino - £ a especifica$ao do 
planejamento curricular. 
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Ainda segundo PILETTI (1993) o planejamento de ensino 6 
desdobravel em tr&s tipos, diferenciados por seu grau crescente de 
especialidade: Piano de Curso, de Unidade e de Aula. 

* Piano de Curso - e a previsSo de um determinado 
conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades a ser alcangada 
por uma turma, num certo perlodo de tempo. 

* Piano de Unidade - 6 uma especificagao maior do piano 
de curso. 

* Piano de Aula - e a sequ£ncia de tudo que vai ser 
desenvolvido em um dia letivo. 

VIANA (1986), mostra outro aspecto de planejamento e o 
Planejamento Parcipativo. Segundo a autora:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Abre horizontes, permite a 

partlcipagSo e co-responsabilidade nas decisdes, 6 um instrumento de trabalho 

capaz de conduzir a descoberta e d auto gestSo" 

A partir desse referencial te6rico o presente trabalho se 
justifica como uma possibilidade de efetivar no dia-a-dia da escola um 
processo de discussSo acerca do fazer pedagbgico. 
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"PlanejarnSo 6 fazer alguma coisa antes de 
agir. Planejare' agirde um determinado mo-
do para um determinado fim". 

GANDIN (1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na perspectiva de encaminhar uma proposta de 
planejamento na escola com vistas de slstematlzar a agao 
pedag6gica dos professores no sentido de buscar coletlvamente uma 
racionalizagao do trabalho para a melhoria do ensino, fol que 
inlciamos nosso trabalho. 

Assim, tentamos no curto perlodo vlvenciado na escola, 
dlscutir com os profeessores a validade desse momento rico de 
discussao e de aprofundamento que 6 o planejamento. 

Na realidade vivenciada, as opiniOes foram diversas e 
fluentes e n6s optamos em comentar os fragmentos dos que 
provocaram maiores discussOes durante o nosso trabalho. 

Percebemos que o Planejamento da forma como ele 6 
realizado na escola, tern um carater mais administrative do que 
pedag6gico, uma vez que ele 6 de certa forma conduzido pela 
diretora, nao se constituindo num momento de discussao da pratica 
educativa. 

• 

Essa concepgao de planejamento encontra respaldo nas 
afirmagCes de GANDIN (1991) que assim se pronuncia: "Fazer pianos 

sem um processo de planejamento 6 tercer uma rede em que sd h& nds e nada 

que os ligue entre sP. 

Essa falta de objetividade nos planejamentos, tern 
contrariado o significado desse espago de operacionalizagao do ato 
pedagbgico, tornando-se uma obrigagao, e nao uma necessidade, 
conforme demonstra uma professora ao afirmar que: "o planejamento sd 
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serve para ser cobrado os objetivos e a escola n§o oferece nenhuma condigao 

para tal coisa".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (prof. n° 01) 

A s i tuate por que passa a escola e consequentemente 
os professores contribui para o esfacelamento da a$ao pedagbglca. 

Esse esfacelamento se fortalece na forma como os 
professores se organizam enquanto categorla, mas tern origem na 
forma como reallza seu fazer dterio. 

Percebemos que no momento do planejamento, os 
professores desperdigam a grande oportunidade de aprofundar as 
relates, de estudar, de buscar formas de amenlzar as adversidades 
do dia-a-dia profissional. O que signlfica dizer que esse momento nao 
6 aproveitado para avaliar sua pratica, suas aulas, seus alunos. 

Dessa forma, o planejamento na escola campo de estagio 
tern um carater de cumprimento de uma exig§ncia, nao se 
constituindo numa necessidade basica do professorado. 

Por assumir essa conotagao, nao ha uma discussao mais 
aprofundada e participativa acerca da metodologia do uso do livro 
didatico, dos recursos materiais, da avaliagao, da aprendizagem dos 
alunos e da pratica pedagbgica dos professores. 

Entretanto fazendo uma avaliagao com os professores 
sobre os estudos realizados, ouvimos o seguinte depoimento: "o 
planejamento e* bom, pois aprendemos coisas novas", (prof. n° 02). 

Outro depoimento que nos faz pensar melhor a respeito do 
nosso trabalho foi: "O planejamento da escola precisa ser inovado". (prof. 
n°03). 

Isso nos faz perceber que vale a pena essa tentativa, pois 
de uma forma ou de outra, futuramente veremos brotar frutos que 
foram tamb6m esforcjo nosso. 
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Por ser o planejamento um instrumento de grande 
Importancia para a escola, desde que seja realizado de forma que 
todos os envolvidos possam ter participagao, fol que optamos por 
esse estudo. 
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METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A experiGncia n§o vem de se ter 
vivido muito, masdese terrefleti-
do intensamente sobre o que se fez 

e sobre as coisas que aconteceram." 

GANDIN (1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A metodologia utilizada deve ter como premissa b£sica 
compreender o processo de Planejamento da escola. 

Reallzamos inicialmente um revisao bibliogr£fica como 
fichamentos e produgao de texto intercambiada com as discussGes 
com a professora / orlentadora. 

O segundo momento constou de semin£rlo internos, onde 
cada equlpe apresentava seu tema profundando atravGs do debate as 
varias questSes do cotidiano escolar. 

O trabalho de campo constou de observagao, onde na 
mesma pude ver como era realizado o processo de planejamento. 

O passo seguinte foi a implantagSo da proposta 
propriamente dlta. Assim, realizamos estudo com os professores na 
tentativa de discutir a questSo culminando com a efetivagSo do 
planejamento. 

Ap6s o trabalho de campo, relatamos a experi§ncia 
vivenciada num documento final. 
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CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atrav6s dos estudos realizados sobre a questSo do 
Planejamento Escolar, pude aprofundar meus conheclmentos e torna-
los uteis a medida que passamos a discuti-los com um conjunto dos 
professores da Escola de 1 ° Grau Maria Jose Lourengo. 

Segundo GANDIN (1991),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O processo de planejamento teve 

ser de agSo-reflexSo, oportunizando aos seus participantes a conscientizagSo". 

Foi nessa perspectiva que tentamos realizar planejamento 
na escola objetivando fazer com que os professores sejam os 
verdadeiros sujeitos de sua agSo dteria no sentido de discutir de 
forma consciente seus problemas na busca de saldas mais 
condizentes com suas necessidade e possiblidades. 

Desta forma, conclui-se que o Planejamento se faz 
necessario em toda atividade humana, e na escola, se torna 
essencialmente indispensavel, pois jamais uma escola vai andar bem 
se nao ha um Planejamento. 

Assim sendo, deve-se destacar que as atividades 
desenvolvidas no decorrer do estagio foram de grande importancia 
para n6s. Esperamos ter contribuido de alguma forma com a escola. 
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/ - Apresentagao, justificativazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De modo geral 6 no momento de estecjio curricular que se da a 
passagem de estudante para o profissional. E nesse momento que ele 
descobre na sua formagao: suas mazelas, suas inconsistencias 
tecnica-metodol6gicas, seus pontos crlticos. Enfim, a "caixa preta" da 
sua formagao. 

Essa situagao, ja antiga, imp5e aos professores de estagio 
curricular tarefas desafiantes, no sentido de tentar reconstruir em, no 
maximo dois perlodos letivos, toda trajet6ria acad&mica dos alunos e 
conceber essa atividade como um perlodo de preparagao e iniciagao 
profissional. 

Nesse sentido, pensamos que o Estagio Curricular em 
Supervisao Escolar que ora orientamos devera contribuir para a 
formagao do pedagogo supervisor, no sentido de proporcionar uma 
maior compreensao te6rico-metodol6gica dos fen6menos educativos; 
bem como aproxima-lo dos problemas intra-escolares na perspectiva 
de vislumbrar saldas a partir do embasamento e da pratica coletiva no 
ambito das escolas, considerando que sera ele, enquanto profissional 
da educagao, um dos elementos agilizadores de processos escolares 
que possam significar um novo tipo de educagao que atenda os 
interesses e anseios da sociedade brasileira. 

A nossa proposta de trabalho para o Estagio Supervisionado 
em Supervisao Escolar permitira que os alunos tentem os 
fundamentos te6ricos adquiridos ao longo do curso de pedagogia as 
tentativas operacionais de suas Propostas de Agao, veiculando o 
saber sistematizado das escolas, campo de trabalho, fortalecendo 
dessa forma, a produgao de conhecimento e a sua formagao 
enquanto educador consciente e compromissado com a realidade 
brasileira. 



II - CONTEUDOS: 

TEMATICAS OPERACIONAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Planejar para qu£? Uma proposta de planejamento na escola 
x. 

* O livro-texto como recurso didatico: potencialldades e limlta-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g6es. 

* Alfabetizagao: confronto de teorias x aprendizagem em esco-
las publicas, privadas e alternativas. 

* Conto de fadas ou realidade? Um estudo de Hist6ria do Brasil 
na 5 a s6rie. 

* Ciclos de pais e mestres em escolas rurais: para al6m da ten-
tativa de aproximagao. 

* Livro didatico: seu papel no processo ensino-aprendizagem. 
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A proposta do curso para o Estagio Supervisionado sera 
desenvolvida basicamente em duas etapas: uma te6rica e outra 
pratica. 

A primeira constara de uma revisao bibliogratica para 
aprofundamento te6rico e organizagao da abordagem de campo, que 
caracterizara a segunda etapa da proposta. 

Faz parte desta proposta, organizar eventos intemos 
(seminarios, encontros, mesa redonda, etc.), onde as estagiarias 
relatarao suas experiGncias, ao tempo em que sistematizarao seus 
conhecimentos no confronto com a problematica da agao supervisora. 
Dessa forma, os alunos terao oportunidades de transmitir suas 
experiSncias profissionais e ou acad&micas. 
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A avaliagSo compreender£: 

1. O processo de produgSo intelectual da aluna (as condigSes 
em que este se deu, a finalidade do instrumental te6rico, a 
bibliografia, etc.). 

2. A prbpria produgSo (aprofundamento tebrico, a escrita, a re-
dagao, a qualidade, etc.). 

3. Desempenho e o nivel de qualidade na realizagao dos even-
tos internos. 

4. A defesa do trabalho perante a banca examinadora. (se for o 
caso). 
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OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acompanhar a sistematica de planejamento de cinco escolas de Rede Estadual 

e Municipal de Ensino, nas cidades de Cajazeiras, Ico, Sousa e Pombal, veri-

cando como se desenvolve este processo educativo. 

Discutir uma proposta de planejamento a partir das necessidades da escola 

Realizar estudos com os professores e participar da feitura do planejamento es-

colar. 



MARCO TEORICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A educacao, por ser um fenomeno social e universal, deve auxiliar e preparar os 

individuos para a sua participacao ativa e transformadora na vida em sociedade. 

Nesse contexto a pratica educativa nao e apenas uma exigencia da vida em 

sociedade, mas tambem permite aos individuos adquirir conhecimentos e experiencias 

culturais que os tomem aptos a atuar na sociedade, transformando-a em fun9ao de 

necessidades economicas, sociais e politicas. 

Seguindo este raciocinio, percebemos que a referida pratica e responsavel em 

promover a apropriacao dos conhecimentos e experiencias acumuladas historicamente 

pela a humanidade, e que a Pedagogia* atraves da Didatica organiza e viabiliza o trabalho 

da escola, orientando o processo de aquisicao e assimilacao do saber. 

Assim, a escola tern um papel significativo e primordial na sociedade, tanto pelo 

seu objetivo que e transmitir conhecimentos e contribuir com a forma9ao do educando 

para exercer a sua cidadania, como pela fiin9ao social que desempenha. 

Parafraseando VIANA (1986), a escola deveria utilizar o processo ensino-

aprendizagem, como um instrumento que prepara o homem para reivindicar seu acesso a 

cultura e a historia de seu tempo. Nesse sentido, nao podera restringir-se a pura 

transmissao dos conhecimentos, mas devera ser um processo politico, critico e 

preocupado em transmitir conhecimentos integrados e inferidos a partir da realidade do 

educando. 

Na sociedade brasileira^ a escola publica, particularmente a de 1° grau, sente os 

dissabores da falta de uma politica voltada para a qualidade do ensino, tanto no que 

concerne ao material didatico e pedagogico, quanto na capacitacao e remuneracao dos 

professores. 

Com efeito, os docentes, de modo geral tern sido destratados como profissionais, 

de modo que os direitos minimos de cidadania Ihes tern sido negados obrigando-os a lutar 

pela sobrevivencia, trabalhando em varios turnos e em muitas escolas; limitando o seu 

desempenho profissional e por consequencia a sua qualifica9ao. Este pensamento e 

melhor explicitado por VTANA (1986,p.49) ao afirmar que: 

" (...) por se tratar de uma atividadepouco valorizada e mat 

remunerada, o professor precisa muUipticar suas horas de 

trabalho e seus postos de servigos, sem ter condigoes de a-

perfeigoar seus conhecimentos, preparar as suas aulas, a-

prender novas ticnicas de trabalho. Por isso, acomoda-se 

em apenas transmitir as nogdes autorizadas, sem criticar, 

sem questionar a validade e a importdncia do que transmi-

* CiSnaa que inveshga a teoria e a pratica da educacao nos seus vinculos com a pratica social global. ( LIBANEO, 1993 ) 
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Toda essa gama de empecilhos contribui para que o professor, pouco consciente 

do seu poder de organizacao, caia no comodismo e acabe por at6 reforcar esta situacao, a 

medida que aligeira suas atividades em detrimento da qualidade. 

Apesar de todas essas dificuldades, a escola dentro de suas limitacoes pode iniciar 

o processo de discussao acerca de seu fazer diario do trabalho realizado por cada 

professor; numa tentativa de vislumbrar saidas para as questoes internas que permeiam a 

pratica educativa da escola 

Dessa forma, a escola acontece a partir de um trabalho coletivo entre os 

educadores com vista a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

Uma das formas que a escola utiliza para realizar esse trabalho coletivo e o 

planejamento, por ser este, um espaco onde os professores podem discutir as propostas e 

forma de trabalho. E por ocasiao do planejamento onde se pode discutir o processo de 

assimilacao/aqmsicao do saber, as dificuldades dos alunos, das turmas e suas proprias 

dificuldades. 

Nos apoiamos em VIANA (1986) para afirmar que, o planejamento, e tambem 

um processo educativo, onde atraves de uma organizacao, pode-se verificar os deficits da 

aprendizagem e a partir desta verificacao, tentar buscar alternativas na realidade objetiva 

da escola 

Os teoricos da educacao, dentre eles TURRA (1992), PILETTI(1993), MARTINS 

(1991), tern posicoes diversas acerca do planejamento, mas sao unanimes quanto a dois 

aspectos : todos consideram o planejamento como sendo uma previsao metodica de acao 

a ser desencadeada, e, a racionalizacao dos meios para atingir os fins. 

Tomando por base esses aspectos conclui-se que, qualquer atividade da vida 

humana passa a exigir que o homem reflita e planeje suas acoes no sentido de contribuir 

para a realizacao dos objetivos desejados evitando a improvisacaq, 

Dessa forma, o planejamento e utilizado em todas as instancias da sociedade, 

sendo imprenscindivel na area economica, politica e cultural com vistas a otimizacao das 

acoes para uma maior eficacia e eficiencia nas atividades desenvolvidas. 

Sendo planejamento uma exigencia vital em toda institui9ao, na escola nao poderia 

ser diferente, por se tratar de uma atividade eminentemente indispensavel na 

sistematiza9ao do processo educativo. 

Para efetivacao de um planejamento sistematizado e proveitoso necessario se faz 

que haja intera9ao dos professores no sentido de tornar possivel a construcao de um 

projeto maior de escola 

Assim, o planejamento enquanto processo politico, exige de seus integrantes um 

posicionamento pessoal e social diante da situasao-problema a ser estudada e resolvida. 

A fun9ao primordial do planejamento e assegurar a racionalidade e organiza9ao 

do trabalho docente, possibilitando ao professor desempenhar um ensino de qualidade, 

evitando a improvisa9ao, como ja foi frisado anteriormente. Na concep9ao de 

GANDIN(1991) "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O planejamento tern a dijlcil fungOo de organizar a ag&o sem ferir a liberdade e 

a riqueza dos participantes do grupo." 

Seguindo esta concep9ao, a a9§o de planejar implica na participa^ao ativa de 

todos os elementos envolvidos no processo de ensino. No que diz respeito a sua 
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influencia, o planejamento e a mola-mestra, pois o mesmo serve de apoio para o professor 

tomar as devidas decisoes frente a melhoria do ensino-aprendizagem. 

No ambito escolar muitos sao os tipos de planejamento: 

O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL - consiste na abordagem dos 

problemas da educacao, visando a tomada de decisao da conjuntura geral do pais, 

Expressa orientacoes gerais que sintetizam as ligacoes da escola com o sistema escolar 

mais amplo. 

Esta concepcao de planejamento educacional e melhor abordada por 
TURRA(1992 , p. 15 ), quando diz que : "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) £ um processo de abordagem rational e tiemifica 

dos problemas da educacao incluindo definicdes de prioridades e levando em conta a relac&o entre os 

diversos niveis do contexto educational. " 

O PLANEJAMENTO CURRICULAR OU DA ESCOLA - trata-se da 

previsao global e sistematica de toda acao a ser desencadeada pela escola, em 

consonancia com os objetivos educacionais. Deve refletir os melhores meios de cultivar o 

desenvolvimento da acao escolar, envolvendo todos os elementos participantes do 

processo. 

No que diz respeito a essa modalidade de planejamento LIBANEO (1992 p. 230 ) 
o define como: 

" Um guia de orientac&o para o planejamento do processo 

de ensino. Os professores precisam ter em moos esse piano 

abrangente, nao sd para orientac&o do seu trabalho, mas 

para gar ant ir a unidade tedrico-metodoldgicatias atividades 

escolares... pode ser e tab or ado por um ou mais membros 

do corpo docente e em seguida, discutido. O documento fi

nal deve ser um produto do trabalho coletivo, expressando 

os positionamentos e a pratica dos professores. " 

O PLANEJAMENTO DE ENSINO - indica a atividade direcionai, metodica e 

sistematizada que sera empreendida pelo professor junto a seus alunos em busca de 

propositos definidos. Em outras palavras, o planejamento de ensino e a especificacao do 

planejamento curricular e consiste na previsao das situacoes do professor com a classe. 

A elaboracao do projeto de ensino envolve: objetivos, conteudos, procedimentos 

de ensino, recursos didaticos, avaliacao e referenda bibliografica 

Constata-se pois, que e desdobravel em tres tipos destintos pela abrangencia, mas 

intimamente relacionados entre si. Segundo MARTINS (1991) eles sao assim difinidos: 

* Piano de curso - envolve a previsao de todas as atividades que serao 

desenvolvidas durante um determinado tempo (bimestre, simestre ou ano); 

*Plano de unidade - e uma especificacao maior das unidades que compoem o 

piano de curso e como o proprio nome sugere, ele trata de unidades do curso ou 

disciplina que se ministra 
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* Piano de aula -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a concretizacao dos niveis anteriores no cotidiano da sala de 

aula, e a sistematizacao de todas as atividades que se desenvolve na interacao professor-

aluno, numa dinamica de ensino aprendizagem diaria 

Nesta perspectiva, a preparacao de aula e uma tarefa indispensavel e servira nao 

so para orientar as acoes do professor, como tambem para possibilitar constantes revisoes 

e aprimoramentos. 

Outra modalidade de planejamento que se deslumbra e o PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO. Embora siga os passos ou a sequencia de um planejamento comum, 

o que o difere e a preocupa9ao em formar o aluno atraves da a9ao conjunta de todos os 

elementos envolvidos no processo - escola, familia, comunidade educando para a 

responsabilidade, a critica, a mudan9a, e todos os aspectos que caracterizam a a9ao do 

homem no mundo modemo, de novas e revolucionarias exigencias. 

Essa concepcao e definida por VIANA (1986) na sua obra: "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Planejamento na 

Escola", cujafundamenta^ao e respaldadano processo de educacao permanente de Pierri 

Furter, a visao conscientizadora, criativa e libertadora de Paulo Freire e a proposta de 

planejamento participativo de Seno A. Comely. 

A referida autora afima que: " Planejamento Participativo abre horizontes, permite a 

participacao e co-responsabilidade nos decisdes, e um instrumento de trabalho capaz de conduzir a 

descoberta e a autogestao". 

Assim, as ideias que sustentam o processo de planejamento sao as mesmas que 

orientam uma dinamica de a9ao-reflexao a caminho de uma pratica repensada 

cotidianamente. 

Em vista do argumentos apresentados, o planejamento escolar constitui-se numa 

atividade educativa fundamental que orienta a tomada de decisoes dos professores e por 

consequencia da escola, contribuindo na constru9ao de cada a9ao realizada 
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METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa proposta de trabalho tern a pretensao de levar a efeito uma discussao a cerca 

de planejamento escolar com os professores da Escola de 1° Grau Maria Jose Lourenco, 

considerando que a referida questao e de vital importancia para o processo educativo. 

Optamos por uma metodologia que possa nos oferecer oportunidade de adentrar 

ao problema e sugerir altemativas de mudancas. 

Assim, nosso trabalho se realizara atraves de observacao participante onde sera 

captada a problematica em questao e nos oportunizara intervencoes na perspectiva de 

contribuir no desenvolvimento de atividades pedagogicas da escola 
t e A priopri ", sera feito um estudo bibliografico acerca do planejamento escolar, 

para nos subsidiar do ponto de vista teorico-metodologico. 

O trabalho de campo propriamente dito, sera realizado em duas etapas. O 

primeiro momento sera a fase de observacao onde se constara as dificuldades e 

necessidades na elaboracao e execucao do planejamento escolar. 

No segundo momento, chamado de implantacao da proposta, constara de estudo 

sistematizados com os professores, de efetivacao de pianos de aula quinzenais, e/ou 

semanais na tentativa de contribuir com a acao docente no desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem. 

Consta ainda da nossa proposta de trabalho, uma discussao acerca do fazer diario 

do professor e da sistematizacao das suas atividades, bem como um aprofundamento 

teorico-metodologico acerca do planejamento. 

A experiencia vivenciada ou os resultados do trabalho sera objeto de um relatorio 

final, onde detalhar-se-a os passos da proposta 
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NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO PARA A EDUCAQAO 

Qualquer atividade sistematica, para ter sucesso, necessita ser 
planejada.O planejamento 6 uma esp6cie de garantia dos resultados. 
E sendo a educagao, especialmente a educagao escolar, uma 
atividade sistematica, uma organizagao da situagao de aprendizagem, 
ela necessita evidentemente de planejamento muito s6rio. Nao se 
pode improvisar a educagao, seja qual for o seu nlvel. 

A pr6pria escola carece de planejamento, para atender ao que 
dela se espera. 

Dentro da escola, todas as atividades, sejam as 
administrativas, sejam as educativas, ou qualquer outra, tfem mister de 
planejamento s6rio e cientffico, nao s6 os currlculos e programas, 
mas tamb6m as atividades docentes t&m necessidade absoluta de 
planejamento. 

Muitas vezes acontece que o curriculo vem mais ou menos 
preescrito pelos 6rgaos oficiais, e a escola simplesmente executa o 
preescrito. Embora as orientagSes gerais venham do sistema, ainda 
resta muito por fazerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a escola.Embora o curriculo seja mais ou menos 
determinado, cabe a escola interpretar, implantar e operacionalizar 
estes currlculos, especialmente adaptando-os as situagctes concretas, 
selecionando aquelas experiencias que mais contribuir para alcangar 
os objetivos da escola, e com isso os objetivos dos alunos, das suas 
familias, da comunidade e da nagao. 

Infelizmente se usa muita improvisagao ou entao se executam 
tarefas impostas de fora, sem a escola se envolver no 
estabelecimento dos objetivos do ensino em termos de escola. 

Os professores, nao raro, recebem os programas mais ou 
menos organizados, e procuram explicita-los um pouco mais, 
examindo-se com isso com a obrigagao de procurar os objetivos de 
sua disciplina e especialmente os de seus alunos. As aulas 
necessitam de planejamento para nao se transformarem em simples 
execugao de tarefas mecanicas, sem sentido e sem vida. Todas as 
atividades precisam tornar-se significativas para os alunos, para os 
quais 6 feito o planejamento, e que deveriam por isso mesmo 
participar deste planejamento. 



As atividades cientificas sao superiormente planejadas. A partir 
de um problema que necessite de situagao, estabelecem-se as 
hip6teses, levantam-se os dados, interpretam-se esses mesmos 
dados e fazem-se as generalizagOes ou aplicag6es. O mesmo deveria 
acontecer com o planejamento educacional. 

O planejamento da educagao tera de percorrer as mesmas 
etapas do planejamento cientlfico, se quiser produzir resultados 
sistematicos, consideraveis e duradoures. 

Parte-se de um problema: as necessidades de os alunos se 
educarem. Estabelem-se as hipbteses, que sao os pianos, de 
atividade. Executa-se o planejamento , trabalhando os elementos que 
entram no processo da aprendizagem. Faz-se a interpretagao dos 
dados, procedendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a avaliagao que fornecera os elementos 
necessarios para julgar se o pretendido foi alcangado, se o problemas 
foi resolvido, isto 6, se houve aprendizagem e em que medida houve. 
A partir dessa anaiise se podera ou concluir a atividade, porque ja 
houve aprendizagem ou retoma-la atrav6s do replanejamento, se a 
aprendizagem nao tiver ocorrido ou se tiver efetuado apenas 
parcialmente. 

Procedendo deste modo, cientificamente, o planejamento 
transforma-se de fato na garantia do sucesso da educagao e da 
aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTERDISCIPLINARIDADE: Um modo de ser e de pensar 
o mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Araci Asinete da luz e Gastao Octavio da luz 

N6s estamos nos acostumando ou ate mesmo acostumados ao 
trabalho especiallzado, ao estudo especializado, o que conduz a uma 
compreenseio de partes, ou, no mlnimo, dificulta a compreensSo. Isso 
6 um modo de agir e de pensar. 

A interdisciplinaridade, por sua vez, busca propor camlnhos 
para superar o particularismo, propondo caminhos para a totalidade 
do conhecimento. 

Em 1981 - 83, quando o HIV (virus da Aids) foi transformado em notfcia, a 

culpa foi atribufda aos "grupos de risco". A "doenca gay" teria surgido entre 

africanos e nativos das ilhas havaiana. 

Depois de muita perseguig§o, preconceito e discriminagao, isso tudo virou 

p6. Devemos compreender que o grupo de risco e a humanidade. A Aids nao 

respeita fronteiras. 

Enquanto a visao "unidisciplinar" dos especialistas indicava cuidados com 

homossexuais, negros e havaianos, deixaram de fazer avancar as pesquisas, por 

exemplo, na relacSo Aids e uso de drogas. 

Alem disto, e necessSrio perceber que nSo s6 a Aids se encontra presente, 

mas a tuberculose, a pneumonia, o c6lera, a dengue, que os especialistas 

garantiram estar extintas, ou, ao menos, controladas, mas que ressurgem muito 

mais potencializadas. 

E nesta questao de os agentes causadores de tais doencas voltarem com 

maior forca de ataque, tambem se exige uma postura que favorega a ideia de 

construir-mos caminhos para a totalidade do conhecimento. 

Percebam que, ao discutir-mos estas questQes, muitas informacQes de 

diferentes areas do conhecimento sao neeessarias. A Aids passa por aspectos da 

Geografia, uma vez que a ocupagSo do espago pelos homens demanda relagoes 

de poder, conquistas, polftlcas de domfnio, etc. E quando se afirmou que africanos 

e havaianos eram os responsaveis pela propagacao da sindrome, isto, alem de 

haver-se revelado muito pobre em termos de dados e validade "cientffica", 

evidenciou mais uma distingSo entre o que se vem chamamdo de 1°, 2° e 3° 

mundos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TOTALIDADE DO CONHECIMENTO 



Na instancia da Economia, e preciso perguntar a quern interessa a Aids. 

SSo milhOes de ddlares, todos os anos, que fluem para projetos de pesquisas, 

campanhas, congressos, fabricagao de AZT ( que agora e tido como falfvel) e 

outros medicamentos. Obvio que muitos recursos s3o necessarios para enfrentar 

esta situagao; Mas tambem e 6bvio que ha muito se instalou a "industria da Aids". 

Matematicamente, e possivel compreender diferentes lados da mesma questao. 

Naturalmente, a Biologia tern muito a nos dizer de que modo o HIV ataca o 

sistema imune; que tipo de pessoas tern sido contaminadas: qual o sentido 

biol6gico da especificidade do vefculo contaminador (esperma e sangue); e, talvez 

mais importante de tudo: n3o e verdade, sob a 6tica da Ecologia e da Educagao 

Ambiental, que e na era da poluigao desenfreada, dos agrotdxicos, da energla 

nuclear e da politica de farmacos, que surgiu a Aids? E o que dizer da infeccao 

hospitalar, que acaba de ser associada a transmissao da sfndrome? em que 

medida a comida industrializada vem contribuindo para alterar (enfraquecer) nossas 

resistencias ? 

Isto e pensar interdisciplinarmente. £ procurar ver o todo, n3o pela 

somatoria simples das partes, mas pela percepgao de que tudo sempre esta em 

tudo. E saber, como ensina Moacir Gadotti, que o compromisso do especialista esta 

em compreender o todo. £, em sfntese, permitir que o nosso pensamento ocorra 

com base no diaiogo nas areas do saber. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OLHAR DIFERENTE 

A interdiscipiinaridade e uma postura que nos permiti ver as coisas que 

sempre foram vistas, porem com outros olhos. Para a humanidade, significa uma 

das alternativas para a construgao de um novo tempo, de um outro processo 

civilizat6rio, em que nos saibamos como parte integrante do universo, onde tudo 

repercute em tudo. Para isto, precisamos rever a ordem de valores que af esta, 

questionar principios eticos que nos levaram a este final de seculo estragalhados e 

inseguros. Precisamos reinventar a Escola, para que ela garanta os mecanismos da 

busca da totalidade do conhecimento, livrando-nos dos condicionantes "cientfficos" 

que fizeram do curriculo escolar um mosafco de 11 ou 12 "disciplinas" separadas, 

divorciadas e estanques. Ser interdisciplinar e apenas o primeiro passo. O futuro do 

Homo Sapiens aponta para a transdisciplinaridade, quando entao seremos capazes 

de transcender os limites impostos pela separatividade dos saber, e poderemos nos 

colocar a caminho de uma outra forma de ser e de pensar o mundo. 
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