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INTRODUQAO 

" No planejamento temos em mente que sua 
fungSo 6ade tomar clara e precisa a agSo, 
de organizar o que fazemos, de sintonizari-
dSias, realidades e recursos para tornar ma-
is eficiente nossa ag§o". 

Na tentativa de contribuir com o planejamento procuramos 
sintonizar id6ias juntos aos professores, dlscutindo e buscando 
possfveis solu<?6es para as dificuldades existentes. 

A minha experi&ncia efetivou-se na Escola Municipal de 1° 
Grau Tozinho Gadelha. 

Tentamos explicitar aqui, aspectos significativos 
vivenciados na escola, o que se transformou em experiencias nos 
momentos de observacjSo e participagao nos planejamentos. 

Na medida que planejamos, torna-se mais evidente os 
objetivos que pretendemos alcangar e metodos que utilizaremos para 
atingl-los. Neste sentido, 6 fundamental a a$3o de planejar. 
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MARCO TEORICO 

Segundo GANDIN (1991), " planejar nSo § fazer alguma coisa 
antes de agir. Planejar 6 agir de urn determinado modo para urn determinado fim." 

Neste sentido, torna-se 6bvio a necessidade de se 
planejar, sendo fundamental a participacjSo de todos os envolvidos no 
processo de aprendizagem. 

Reforcpando este pensamento GANDIN(1991) afirma que: " 
todo autoritarismo 6 permicioso e que todas as pessoas que comp&e o grupo 
devem participarde todas as etapas, aspectos ou momentos do processo." 

Fazendo uma leitura de ABREU E MASETTO (1980), 
compreendemos a importsincia de que u toda aprendizagem precisa ser 
embasada em urn relacionamento interpessoal entre os elementos envolvidos que 
participam do processo." 

Os te6ricos PILETTI (1993), TURRA (1992) e MARTINS 
(1991) apresentam a seguinte divisSo acerca do palnejamento: 

Planejamento Educacional 

Planejamento Curricular 

Planejamento de Ensino 

O planejamento de ensino segundo MARTINS (1991), 
divide-se em: 

piano de curso 

piano de unidade 

piano de aula 

Outra modalidade de planejamento que se destaca 6 o 
Planejamento Participativo pois como 6 definido por VIANA (1986), 
" embora siga os passos ou sequGncia de urn planejamento comum, o que o difere 
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6 a preocupagSo em forma o aluno atrav6s da agSo conjunta de todos os 
elementos envolvidos no processo, educando para a responsabilidade, a crltica, a 
mudanqa e todos os aspectos que caracterizam a agSo de homem no mundo 
moderno, de novas e revolucion£rias exig&ncias." 

O Planejamento Participativo tern grande importancia no 
processo educative Quando ele acontece de fato, todas as si tuates 
existentes no campo de trabalho sSo verificadas e resolvidas de 
forma conjunta, buscando desenvolver a concepcjSo crftica do homem 
como ser atuante na sociedade. 

Neste sentido, percebemos a necessidade de se planejar, 
especificando nossas necessidades e assegurando a organizacjao de 
trabalho docente. 
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DESENVOLVIMENTO 

Toda atividade humana necessita de planejamento 

" O Planejamento Participativo se constitui num 
processo politico, num continuo propdsito co-
letivo, numa deliberada e amplamente discuti-
da construgSo do future da comunidade na 

qua! participe o maiornumero de todas as cate 
gorias que a constituem..." 

(Lomely, 1977, p. 37 citada por GANDIN) 

Segundo GANDIN (1991), uNSo se admite o estudo desligado da 
pr£tica, nem a pr£tica desligada do estudo". 

A partir dessa colocacjSo, pudemos perceber na escola, 
campo de estegio, que os professores nio conseguem sistematizar 
seu trabalho dterio a partir de uma discussSo coletiva das dificuldades 
nem respaldando o seu agir numa teoria que Ihes d£ sustentacjSo. 

GANDIN (1991), afimar que u£ necess£rio que o planejar seja o 
domfnio do fazer especlfico sobre o qual se realiza, tanto em si mesmo como seu 
relacionamento global, e tanto na sua teoria como no seu conhecimento da 
realidade". 

Embora GANDIN (1991), se posicione desta forma, 
constatei o oposto na escola, pois as dificuldades sSo gerais, tendo 
em vista que nSo 6 dado o significado merecido a discussao do fazer 
pedagogico, tornando o momento destinado ao planejamento para o 
registro vazio do piano. 

Pudemos perceber que os professores sSo acomodados 
no sentido de aproveitar o momento do planejamento para estudar, 
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aprofundar os conhecimentos, discutir seus problemas de 
aprendizagem, avaliagao, bem como aplicagQes dos conteudos. 

Entretanto nos momentos de estudo sobre planejamento, 
os docentes demostraram vontade de acertar, de inovar seus 
conhecimentos, seguindo suas afirmagQes: 

" A gente discutiu sobre assuntos que enriqueceram nossos 
conhecimentos." 

(Professora n° 04) 

" Tudo que vier de novo, para nos ajudare bem vindo. " 
(Professora n° 05) 

V£-se dessa maneira que os estudos realizados, apesar 
de poucos, conseguiram fazer com que os professores despertassem 
para esse momento.Segundo GANDIN (1991): 

" O planejamento 4 para a mudanga, para a transfor-
magSo, o que provavelmente nSo 6 o desejo de ne-
nhum dos setores da atividade humana." 

Dessa forma se faz necesscirio planejar para que 
possamos criar formas de atingir nossos objetivos. 

Frente a isto, 6 essencial que todos os envolvidos no 
processo de aprendizagem percebam quanto 6 importante a agao de 
planejar. 



09 

METODOLOGIA 

O trabalho se constitulu num estudo explorat6rio acerca do 
planejamento, tentando compreender como ele acontece no Interior 
da escola. 

Iniciamos com uma revisSo bibliogrSfica, produzindo 
fichamentos, registrando duvidas, levantando questees que eram 
discutidas com a orientadora do estagio. 

Realizamos semin£rios internos, onde fizemos uma 
explanacjSo e uma discussao do tema em evid£ncia. 

O trabalho na escola comegou com observances 
participativas nos planejamentos na escola. 

Ap6s estas observances, realizamos estudos com o 
supervisor e os professores. 

Finalizando esta etapa, iniciamos a elaborate de uma " 
monografia". 
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CONCLUSAO 

" A experi&ncia nao vem de se ter vivido 
muito, mas de se ter refletido intensa-
mente sobre o que se fez e sobre as 
coisas que aconteceram." 

GANDIN (1991) 

Toda essa experi&ncia vivenciada, considero de suma 
importancia para minha vida profissional. 

Este estudo contribuiu bastante no enriquecimento tebrico 
a respeito do planejamento e sua relagSo com a pratica que 
pretendemos apllcar em nossas escolas. 

VIANA (1986), declara que: " o planejamento 6 tamb6m urn 
processo educativo, onde atrav6s de sua organizagSo pode-se verificar os deficits 
da aprendizagem e a partir de verificag§o, tentar buscar alternatives na realidade 
da escola." 

Assim, este estudo sobre o planejamento delxou evldente 
que ele 6 o caminho para buscarmos posslvels solugoes para os 
problemas que envolvem o processo de aprendizagem em nossas 
escolas. 

Este trabalho foi de grande importancia, pois esclareceu 
duvidas a respeito do planejamento e nos fez presenciar de fato como 
ele acontece, discutindo formas de planejar. 

Com relagao as orientates obtidas, considero de suma 
importancia para meu estagio, pois ajudou-me bastante esclarecendo 
duvidas e amenizando a inseguran$a a respeito de minha atuagao na 
escola e execugao do planejamento junto aos professores. 
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/ - Apresentagao, justificative e Objetivos 

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

Essa situagao, ja antiga, impOe 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 urn 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 fenGmenos 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, urn dos elementos agilizadores de processos escolares 
que possam significar urn 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. 



// - CONTEUDOS: 
TEMATICAS OPERACIONAIS: 

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

* O livro-texto como recurso didatico: potencialidades e limita-
g6es. 

* Alfabetizacao: confronto de teorias x aprendizagem em esco
las pdblicas, privadas e alternativas. 

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

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

* Livro didatico: seu papel no processo ensino-aprendizagem. 



Ill - METODOLOGIA: 

A proposta do curso para o Estagio Supervisionado sera 
desenvolvida basicamente em duas etapas: uma tebrica e outra 
pratica. 

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

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



IV-AVALIAQAO 

A avaliagao compreendera: 

1. O processo de produgao intelectual da aluna (as condigOes 
em que este se deu, a finalidade do instrumental teGrico, a 
bibliografia, etc.). 

2. A prbpria produgao (aprofundamento tebrico, a escrita, a re-
dagSo, a qualidade, etc.). 

3. Desempenho e o nlvel de qualidade na realizagSo dos even-
tos internos. 

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

01 

* 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 
02 

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, socials 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 aquisi9ao 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 fun9&o 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 reaiidade do 
educando. 

Na sociedade brasileira, a escola piiblica, particularmente a de 1° grau, sente os 
dissabores da falta de uma politica voltada para a qualidade do ensino, tanto no que 
conceme ao material didatico e pedagogico, quanto na capacitasao 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 qualifiers©. Este pensamento e 
melhor explicitado por VI AN A (1986,p.49) ao afirmar que: 

** (...) por se tratar de uma atividadepouco valorizada e mat 
remunerada, o professorprecisa multiplicar suas horas de 
trabalho e seus postos de servicos, sent ter condigdes de a-
perfeicoar seus conhecimentos, preparar as suas aulas, a-
prender novas tecnicas de trabalho. Por isso, acomoda-se 
em apenas transmitir as nogdes autorizadas, sem criticar, 
sem questionar a validade e a importancia do que transmi-

* Cienaa que mvcstiga a teoria e a pratica da educagao nos seus vinculos com a pratica social global. ( LIBANEO, 1993 ) 



03 

Toda essa gama de empecilhos contribui para que o professor, pouco consciente 
do seu poder de organizacao, caia no comodismo e acabe por ate 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 
assirmlacao/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 altemativas 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 improvisacao. 

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 msfituicao, na escola nao poderia 
ser diferente, por se tratar de uma atividade eminentemente indispensavel na 
sistematizacao do processo educativo. 

Para efetivacao de um planejamento sistematizado e proveitoso necessario se faz 
que haja interacao dos professores no sentido de tomar 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 situacao-problema a ser estudada e resolvida. 

A funcao primordial do planejamento e assegurar a racionalidade e organizacao 
do trabalho docente, possibilitando ao professor desempenhar um ensino de qualidade, 
evitando a improvisacao, como ja foi frisado anteriormente. Na concep9&o de 
GANDIN(1991) " O planejamento tern a dtftcil funcao de organizar a acao sem ferir a liberdade e 
a riqueza dos participantes do grupo." 

Seguindo esta concep9ao, a â ao de planejar implica na participacao 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 : " (...) & um processo de abordagem racional e cientifica 
dos problemas da educagao incluindo definigdes de prioridades e levando em conta a relagdo entre os 
diversos niveis do contexto educacional. " 

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 orientagdo para o planejamento do processo 
de ensino. Os professores precisam ter em moos esse piano 
abrangente, nao so para orientagdo do seu trabalho, mas 
para garantir a unidade tedrico-metodoldgicadas atividades 
escolares... pode ser elaboradopor um ou mais membros 
do corpo docente e em seguida, discutido. O documento fi
nal deve ser um produto do trabalho coletivo, expressando 
os posicionamentos e a pratica dos professores. " 

O PLANEJAMENTO DE ENSINO - indica a atividade direcional, 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 - 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 perspective a preparacao de aula e uma tarefa indispensavel e servira nao 
so para orientar as a9oes 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 preocupacao 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 moderno, de novas e revolucionarias exigencias. 

Essa concep9ao e definida por VI AN A (1986) na sua obra; " O Planejamento na 
Escola cuja fundamentacao e respaldada no 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, per mite a 
participacao e co-responsabitidade nos decisdes, e um instrumento de trabalho capaz de conduzir a 
descoberta e a autogestdo". 

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 constni9ao de cada a9ao realizada 
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METODOLOGIA 

Essa proposta de trabalho tern a pretensao de levar a efeito uma discussao a cerca 
de planejamento escolar com os professores da Escola Estadual de 1° Grau Antonio 
Teodoro Neto, 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 alternativas de mudan^as. 

Assim, nosso trabalho se realizara atraves de observacao participante onde sera 
captada a problematica em questao e nos oportunizara interven9oes na perspectiva de 
contribuir no desenvolvimento de atividades pedagogicas da escola 

" 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 observa9ao onde se constara as dificuldades e 
necessidades na elaborasao e execu9ao do planejamento escolar. 

No segundo momento, chamado de implanta9ao da proposta, constara de estudo 
sistematizados com os professores, de efetiva9ao de pianos de aula quinzenais, e/ou 
semanais na tentativa de contribuir com a a9ao docente no desenvolvimento do processo 
ensino-aprendizagem. 

Consta ainda da nossa proposta de trabalho, uma discussao acerca do fazer diario 
do professor e da sistematiza9ao 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 detaihar-se-a os passos da proposta. 



05 9 u M 
D 1/1 _ 0 It C 30 
u » s ltd z 

$ V t nm < 
| <+ - % 0 -
« ! * n a 1 3 * 
1 
3 

i jH o < 7p » 1 
3 0 it (fl 0 
4 M fl n 

• fl 1 -* 03 
fl N N III Oi 0 31 

» 1 0 IB " i 9 
fl 1 - 3 15 _ 

V a n 18 *« 
ft 0 i 40 on 0 
0 1 0 IS 

ft 
lb 

M - a- 1 
I 0 or* 0 jli ft 

1 0 i n j - "\ 13 - I % 3 
I IS j hi D y n 
it - 1 M 5) » Ji 
Oi 1 SLTJ 3 

1 
(J 1 

T 4 V 
3 
1 0 I 

•i Oi • 0 
0 ft i n in - 1 [ 0 

0 3 31 - a 1 
$ 8! 0 0 - n 3 n 1 - 3 a 1 0 13 

1 •» 

J 
- it 4 - - % ! 5 0 m 

1 
4fl 

0 1 n 
• a Si 0 

J 7 

-1 
1 J 
1 0 

yy/i-y. 

•y/.V\-
•yy-i/: 

y/'j/y yyy*y. 
yyy.iy. yyy.iy. 

•yy.Vv 

. y . ' - i : - : / / . ' . • i v : 

-z 
v l -

C 

G 
'.DL-. 

"0 W: 

:::jk. :E::i;E-
E ! E E # 

Eft 
.". .7.7 

ff 
•*,',' 

EEr:E:: EE- :;•*! 
[Eft--
EJE 

.V.J*. .v.."... [Eft--
EJE EE^Ev: 
E i E •vl- ;E;-«:Ev 

.v.v.Wv- war. 

:M 
E E t E -••••••.•cv-v-v.-. 

:Br 

ECv EESE::--i. • IE::: 

• • ; • ] * • ; EE9E.V: 

:••:«•:: . E-vt-E-
•BE •••v-̂ Ev: 
ElfE •1-

.v.i.. 
vE-lEv: 
EEPEE 

E?E 

E!(E 
.•:::j0r:.vxr:.v. 

E!(E 
• } • • ; ::;:;::::.w.v.v 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ABREU e MASETTO. O Professor Universitario em aula Sao 
Paulo: Cortez, 1980. 

FERREIRA, Francisco Whitakes. Planejamento sim e nao. 12* edicao. 
Sao Paulo: Paz e Terra, 1992. 

GANDIN, Danilo. Planejamento como Pratica Educativa 6a edicao. 
Sao Paulo: Loyola, 1991. 

. A Pratica do Planejamento Participativo. Petro-
polis - Rio de Janeiro: Vozes, 1995. 

LIBANEO, Jose Carlos. Didatica Sao Paulo: Cortez, 1992. 

MARTINS, P. Lucia Oliveira. Didatica Teorica / Didatica Pratica 
Sao Paulo: Loyola, 1991. 

PILETTI, Claudino. Didatica Geral. Sao Paulo: Atica, 1993. 

TURRA, Clodia Maria Godoy e outros. Planejamento de Ensino e 
Avaliacao. 1 l a edicao,Porto Alegre: Sagra, 1992. 

VIANA, Ilea O. A. Planejamento Participativo na Escola Sao Paulo: 
EPU, 1986. 



ROTEIRO PARA OBSERVAQAO 

1. Com relagcio £ Escola: 
1.1. Localiza$ao 
1.2. Funcionamento 

2. Com relagao aos professores : 
2.1. FormaQSo 
2.2. Sistematica de trabalho 
2.3. Posicionamento frente ao planejamento 
2.4. Relagao ao planejamento x dia-a-dia 

3. Com relagao ao planejamento : 
3.1. Sistem£tica 
3.2. Como 6 realizado ' 
3.3. Quern orienta 
3.4. Quais as atividades 

4. Com relagSo £s orfentagSes para o trabalho docente 
4.1. Metodologia sugerida 
4.2. T6cnicas utilizadas 
4.3. Materials utillzados. 


