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Esse trabalho tem como objetivo principal provocar uma 
reflexao sobre o Planejamento Escolar na realidade da escola publica. 

A experi£ncia aconteceu na Escola Estadual de 1° Grau 
Pedro Americo. 

Pretendlamos com essa atividade buscar um 
aprofundamento teorico acerca da questao para assim, 
posteriormente, discutir com os professores o seu fazer diario. 

A preocupagao com esta questao teve suas raizes 
alicergadas ao longo do curso de Pedagogia, uma vez que tlnhamos 
uma visao restrita acerca de tema. 

Assim, temos a pretensao de relatar, inicialmente, como 
esta pratica e vivenciada na escola, mais precisamente pelos 
professores, cujos depoimentos contribuiram efetivamente para nosso 
estudo sobre a importSncia desta pratica educativa. 

O planejamento, segundo LIBANEO ( I992) "e um espago 
onde os professores tanto podem discutir o processo de assimiliga'o / aquisigSo do 
saber, as dificuldades dos alunos, das turmas e as suas prdprias dificuldades 

Tentaremos concatenar o que os tebricos abordam sobre 
a questao do Planejamento Escolar com o que acontece na pratica 
cotidiana da escola supra citada, no sentido de provocar uma reflexao 
para sua realizagao na escola. 



08 

MARCO TEORICO 

"Planejar e uma das atividades inerentes a~s 
fungoes do professor que o acompanha ao 
longo de sua vida profissional como um todo" 

MARQUES (1976) 

As id£ias que sustentam o processo de planejamento sao 
as mesmas que orientam uma din^mica de acao-reflexao-acSo a 
caminho de uma pratica repensada cotidianamente. 

Na concepcSo de TURRA (1992, p. 13) "Nunca tevemos 
pensar num planejamento pronto, imutavel e definitive Devemos antes acreditar 
que ele representa uma primeira aproximagao de medidas adequadas a uma 
determinada reaiidade, tornando-se, atraves de sucessivos reptanejamentos, cada 
vez mais apropriado para enfrentar a problema'tica desta reaiidade. Est as medidas 
favorecem a passagem gradativa de uma situagSo existente para uma situagSo 
desejada'. 

Nesta perspectiva, vemos que planejamento e uma 
previsao metodica de agao a ser desenvolvida, objetivando atingir os 
melhores resultados posslveis. 

Sendo planejamento uma exigencia vita! em toda 
instituigao, na escola nao poderia ser diferente, por se tratar de uma 
atividade eminentemente indispensavel na sistematizagao do 
processo educativo. Segundo MARTINS (1991) "O planejamento n§o 6 
um fim em si mesmo, mas um meio de se preparar e organizar a ag§o tento em 
vista um objetivo". 

Des&ajorma, a acao de planejar se faz atraves do manejo 
de v^rias tecnicas para tornar eficiente e eficaz a propria ac3o, mas e 
necessaho que ela seja o dominio do "que fazer" especlfico sobre o 
qual se realiza, tanto em sua teoria com no conhecimento da 
reaiidade. 
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Assim, tecnica e metodologia se integram com o conteudo, 
de modo que um se realiza a feicao de outro. Na concepgao de 
GANDIN (1991, p. 93) "(...) todo o palnejamento e o relacionamento adequado 
entre esse elernentos: a situagSo, a reaiidade, a agao, o resultado dessa ag§o e a 
avaliag§o constante de tudo isso. 

Segundo LIBANEO (1990), o planejamento escolar tern 
v^rias funcSes, dentro delas destacam-se: 

"Assegurar a racionalizagao, organizagao e coodernaga'o do trabalho 
docente, de modo que a previsSo das ag6es docentes possibilite ao 
professor a realizagao de um ensino de qualidade e evite a improvi-
sagao e a rotina" 

" Assegurar a unidade e a coerencia do trabaiho docente, uma vez 
que torna possivel inter-relacionar, num piano, os elernentos que 
compoe o processo de ensino: os objetivos (para que ensinar), os 
conteudos (o que ensinar), os alunos e suas possibilidades (a quern 
ensinar), o$ metodos e tecnicas (como ensinar) e a avaliagao, que 

est& intimamente relacionada aos demais". 

Seguindo esta concepgao, a acao de planejar pressupoe a 
participacao de todos os elernentos envolvidos no processo de 
ensino. No que diz respeito a sua influencia; o planejamento e a mola-
mesta servindo de apoio para o professor tomar as devidas decisoes 
para qualidade do ensino. 

De acordo com os teoricos abordados, existe varias 
modalidades de planejamento no ambito escolar, sao eles: 

Planejamento Educacional, na concepcao de TURRA 
(1992, p. 15) "(...) 6 um processo de abordagem racional e cientffica dos 
problemas da educagao incluindo definigoes de priohdades e levando em conta a 
relagao entre os diversos nfveis do contexto educacionat. 
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Planejamento Curricular ou da Escola, segundo LIBANEO 
(1990, p. 230) e uum guia de orientagao para o planejamento do processo de 
ensino. Os professores precisam ter em m§os esse piano abrangente, nao s6 para 
orientagao do seu trabalho, mas para garantir a unidade teorico-metodoldgica das 
atividades escoiares ... pode ser elaborado por um ou mais membros do corpo 
docente e em seguida, discutido. O documento final teve ser um produto do 
trabalho coletivo, expressando os posicionamentos e a pratica dos professores". 

TURRA ( 1992) tenta esclarecer melhor este tipo de 
planejamento ao dizer que: 

" A previsSo global e sistematica de toda agao a ser desencadeada 
pela escola, em consonancia com os objetivos educacionais, tendo por foco o 
aluno, constitui o Planejamento Curricular. Por tanto este nivel de planejamento 6 
relativo 3 escola. Atrav6s dele sao estabelecidas as linha-mestras que norteiam 
todo o trabalho. Expressa, por meio dos objetivos gerais, a linha filosofica do 
estabelecimento.'1 

Nesta perspectiva Planejamento Curricular e: 

* " Uma tarefa multidisciplinar que tern por objeto a organizagao de 
um si stem a de relagoes Idgicas e psicoldgicas dentro de um ou varies campos do 
conhecimento, de tal modo que se favorega ao maximo o processo ensino-
aprendizagem." 

* " A previsSo de todas as atividades que o educando realiza sobre a 
orientagao da escola para atingir os fins da educagao". ( TURRA, 1992) 

Planejamento de Ensino - de acordo com PILETTI 
(1993,p.62) " Consiste em traduzir em termos mais concretes e operacionais o 
que o professor fara na sala de aula para conduzir os alunos a alcangar os 
objetivos educacionais propostos". 

Segundo MARTINS ( 1991) o planejamento de ensino se 
desdobra em tres tipos assim definidos: 

* Piano de Curso - envolve a previsao de todas as ativida
des desenvolvidas num determinado 
tempo ( bimestre, semestre ou ano). 



11 

* Piano de Unidade - trata de unidades do curso ou disci-
plina que se ministra. 

* Piano de Aula - 6 a sistematizagSo de todas as ativida
des desenvolvidas na intera<j§o profes
sor - aluno, numa dinSmica ensino-
aprendizagem diciria. 

Outra modalidade de planejamento que merece destaque 
£ o Planejamento Participativo que na visao de VIANA (1986) "parte de 
uma concepgSo humanfstica, utilizando como estrategias o diilogo, a conthbuig§o 
pessoal e colaboragSo de todos. Segue os passos de um planejamento comum; o 
que difere e a preocupagSo em fonrtar o aluno atraves da agSo conjunta Escola -
Famflia - Comunidade; educando-o para a responsabilidade crltica e mudanga." 

A importancia maior desse trabalho, segundo VIANA ( op. 
cit.) " est6 na sua forma de pensar, decidir e agir, podendo conduzir a melhores 
resultados em face do grande numero de falhas, descontinuidade, nao 
credibilidade e baixa qualidade do produto do trabalho executado individualmente 
ouporgrupo nSo politizado, no setoreducacional." 

Assim o planejamento escolar se torna vital na medida em 
que, segundo GANDIN ( 1995 ) : 

" (...) parte de uma leitura do nosso mundo na qual 6 fundamental a 
ideia que a reaiidade 6 injusta e que essa injustiga se deve a falta de participagSo 
em todos os nfveis e aspectos da atividade humana". 

Nesta perspectiva e que tentamos, na medida do possivel, 
despertar o interesse dos professores em participar coletivamente 
das decisoes a serem tomadas na escola com vistas a melhoria do 
ensino; tendo em vista que estas decisoes fazem parte do ato de 
planejar. 
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DELIMITANDO O OBJETO DE ESTUDO 

" O planejamento tern a dificil fungSo de or-
ganizar a agao sem ferir a liberdade e a ri-
queza dos participantes do grupo". 

GANDIN (1991) 

A partir dessa concepgao de planejamento, iniciamos 
nossa proposta de trabalho, na perspectiva de despertar o interesse 
dos professores em planejar de forma sistematica suas atividades 
docentes, como tambem questionar a importancia dessa pratica 
educativa no nossa dia-a-dia, como profissionais da educagao. 

Na pratica pedagogica da escola campo de estagio, 
percebemos que o processo de planejamento de ensino e uma 
atividade mecanica e sem execucao, tornando-se ineficaz para muitos 
professores. 

Esta concep$So de planejamento foi evidenciada pela a 
maioria dos docentes, o que pode ser constatado na fala de uma 
professora ao afirmar que: 

" O planejamento serve para controlar nossas ativida
des. Ao fazermos os pianos preenchemos os quadri-
dinhos comos objetivos, metodologia, conteudos, a-
valiagSo e recursos didAticos; entregamos na Secre-
taria da escola, para posteriormente enviar ao 9° 
CRED." 

(Professora n° 01) 

Outra professora, com visao restrita de planejamento 
reforcou a fala da colega dizendo: 

" Muitas vezes.nao fazemos o que esta escrito nos pia
nos, porque a reaiidade do aluno nao permite ... Acho 
uma ubesteira" esse negdcio de planejar." 

(Professora n° 02 ) 
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Tais afirmagSes nos conduzem a uma reflexao acerca do 
conceito que os professores tern de planejamento e do sentldo que 
este acaba tendo na escola, o que nos induz a perguntar por que 
essa atividade especlfica do ato pedag6gico £ relegado a 2° piano? 

Essa concepcao pode esta relacionada com outros 
aspectos. Segundo os professores, uma das razctes, sSo as 
condicOes de trabalho em que se encontram os professores, o que foi 
percebido neste discurso: 

' N6s n§o ganhamos pra fazer esse trabalho, nosso salario 
mal da para sobreviver". 

(Professora n° 02) 

E nesse sentido que os professores tentam justificar o nao 
interesse em desenvolver um trabalho mass pedagogico, inclusive 
planejar suas atividades. Quanto a esta reaiidade VIANA (op.cit.) 
observa: 

u O professor assume um papel de mercenario de educa-
gSo, que trabalhara nao para educar geragoes, mas pos-
teriormente para sobreviver no tumulto de classes." 

Assim, percebemos que alguns professores nao 
questionam o seu trabalho; comprometendo seu desempenho 
profissional concorrendo para a desvalorizacao da categoria. 

Parafraseando GANDIN (op. cit.) muitas coisas externas 
t§m contribufdo para que o planejamento nao merega o cuidado 
devido das pessoas. E sabido que o planejamento e significativo para 
a acao pedag6gica, que possibilita mudanga, transformacao, o que 
provavelmente nao e desejo dos que se mantem no poder. 

Dessa forma, os professores ( por motivos ja citados) nao 
questionam e / ou refletem acerca do motivo pelo qual o planejamento 
torna-se uma pratica quase que "desnecessaria". 

Ao longo do trabalho de campo, foram realizados estudos 
na tentativa de discutir a importancia do planejamento escolar. 
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Foi-nos possivel perceber que aiguns docentes 
reconhecem a importancia dessa pratica pedagogica, no entanto nao 
fazem com que esta se tome fundamental no seu fazer diario. E bom 
ressaitar que nao ha um acompanhamento sistematizado na 
realizag^o desta atividade; tornando-se uma mera exigencia escoiar. 

O planejamento de ensino, e realizado semanalmente, de 
forma isolada, cada professor o faz de modo que Ihe convem sendo 
assim, aigumas trazem pronto ou ate mesmo nem trazem, priorizando 
para este momento, outras atividades como: preparar os cadernos 
das criangas, elaborar e corrigir provas, mimeografar as atividades, 
etc. 

Percebe-se pelas suas agoes que a concepgao que os 
professores tern acerca do planejamento escolar se restringe a 
elaboragao de um piano no sentido de preparar as atividades para a 
sala de aula. A professora reforga esta ideia ao dizer que: 

" A atividade de planejar contribui para o meu dia-a-dia 
em sala de aula, apenas quando tenho tarefas novas, 
mimeografadas". 

(Professora n° 02) 

Esta visao restrita acerca do planejamento, talvez se de 
pela forma como se desenvolve tal atividade, por falta de uma 
praticidade e, consequentemente, a falta de fundamentagao teorica 
acerca do tema. 

E imprescindivel que a teoria x pratica deve ser levada em 
consideragao cotidianamente, para que se possa desmistificar a 
reaiidade e entend£-la explicitamente, para que nao nos tornemos 
f£ceis de dominagao e exploragao. 

Dessa forma, se faz necessario uma busca incessante de 
fundamentagao. VIANA (op. cit) esclarece melhor este pensamento ao 
fazer esta ressalva: 
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"(...) para assumir um posicionamento politico diante 
de qualquer situagSo, precisa fundamentar seus prin-
cipios e ideias atravSs de leitura e discussao ... para 
que possa crescer intelectualmente e humanamente". 

Na nossa proposta de trabalho, tentamos questionar junto 
aos professores a importancia e a funcao primordial do Planejamento 
Escolar, na tentativa de perceber que este e indispensavel no nosso 
fazer diario. 
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METODOLOGIA 

A metodologia que utilizamos teve a pretensao de levar a 
efeito uma discussao acerca de planejamento escolar com 
professores da Escola Estadual de 1° Grau Pedro Am6rico. 

"A priori" realizamos estudo bibliografico visando montar 
um arcabougo te6rico acerca da tematica a ser trabalhada. Tal estudo 
envolveu fichamentos, registro de dCividas, discussGes com o grupo e 
com a orientadora do estegio para aprofundar nossas concepgOes 
sobre planejamento. 

Toda nossa fundamentagao te6rica subsidiou a produgao 
de um texto b£sico a ser discutido com a escola. 

O trabalho de campo propriamente dito, foi realizado em 
duas etapas. O primeiro momento constou de uma fase de 
observagao participante, onde constatamos as dificuldades e 
necessidades ensejadas na elaboragao e execugao do planejamento 
escolar. 

No segundo momento, chamado de implantagao da 
proposta, realizamos estudos sistematizados com os professores; 
efetivamos alguns pianos propriamente ditos, na tentativa de 
contribuir com a agao docente no desenvolvimento do processo 
ensino-aprendizagem. 

Para concluir nossos estudos produzimos essa 
"monografia", contendo todo o relato da experi£ncia vivenciada. 



CONCLUSAO 
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11A experiencia nao vem de se ter vivido mui-
to,mas de se ter refletido intensamente so

bre o que se fez e sobre as coisas que acon-
teceram". 

GANDiN (1991) 

O trabalho desenvolvido, evidenciou uma reflexao acerca 
do que vem a ser Planejamento: reaiidade x perspectiva, partindo da 
necessidade de entender e questinar como este se realiza. 

Pudemos concluir que, a concepcao do planejamento 
escolar aqui esbogada constitui-se numa atividade educativa 
fundamental que orienta a tomada de decisoes dos professores e por 
consequ&ncia da escola, contribuindo na construgao de cada agao 
realizada. Mas que infelizmente na pratica isto nao e evidenciado, por 
questoes de falta de fundamentagao teorica, ou ate mesmo 
"ingenuidade" por parte dos professores, que nao utilizam o 
planejamento escolar como uma forma de refletir e organizar sua 
agao. 

Segundo VIANA (op. cit.) "somente o homem critico, consciente, 
politizado, participante tern condicdes de exigir seus direitos, controlar e 
acompanhar sua efetivaga'o por que ele foi tambSm responsavel pelas decisoes 
tomadas e pela coordenagao e execugao das mesmas." 

Reconhecendo a complexidade do tema abordado, 
consequentemente nosso tempo disponlvel, acreditamos que foLpor 
demais proveitoso desenvolver este trabalho, visto que alguns 
professores sentiram a necessidade de planejar suas atividades 
cotidianamente, bem como discytl-las com os demais colegas. 

Vale salientar que o trabalho desenvolvido contribuira, de 
forma significativa, para nosso desempenho profissional; visto que o 
planejamento escolar 6 um instrumento indispens^vel na nossa 
pratica com futuras supervisoras educacionais. 
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Esperamos que o mesmo sirva de reflexao, 
consequentemente de ponto de partida para novos estudos e 
questionamentos acerca do tema abordado 
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/ - Apresentagao, justificativa 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 pontes crlticos. Enfim, a "caixa 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 trajetoria acad£mica dos alunos e 
conceber essa atividade como um periodo de preparagao e iniciagSo 
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 compreensSo teorico-metodologica dos fen6menos educativos; 
bem como aproxima-lo dos problemas intra-escolares na perspectiva 
de vislumbrar saidas a partir do embasamento e da pratica coletiva no 
ambito das escolas, considerando que sera ele, enquanto profissional 
da educagao, um dos elernentos agilizadores de processes 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 teoricos 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 reaiidade 
brasileira. 



// - CONTEUDOS: 
TEMATICAS OPERACIONAIS: 

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

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

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

* Conto de fadas ou reaiidade? Um estudo de Hist6ria do Brasil 
na 5 a serie. 

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

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



/// - METODOLOGIA: 

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 bibliografica para 
aprofundamento tebrico e organizagao da abordagem de campo, que 
caracterizara a segunda etapa da proposta. 

Faz parte desta proposta, organizar eventos internos 
(seminarios, encontros, mesa redonda, etc.), onde as estagiahas 
relatarao suas experi£ncias, ao tempo em que sistematizarao seus 
conhecimentos no confronto com a problematica da agao supervisora. 
Dessa forma, os alunos terao oportunidades de transmitir suas 
experi£ncias profissionais e ou academicas. 



IV-AVALIAQAO 

A avaliagao compreendera: 

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

2. A pr6pria produoao (aprofundamento teorico, a escrita, a re-
dag^o, 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 
01 

* Acompanhar a sistematica de planejamento de cinco escolas de Rede 
Estadual e Municipal de Ensino, nas cidades de Cajazeiras, Ico, Sousa e 
Pombal, vericando como se desenvolve este processo educative 

* Discutir uma proposta de planejamento a partir das necessidades da escola 

* Realizar estudos com os professores e participar da feitura do 
planejamento escolar. 



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 expenencias 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 apropna9ao dos conhecimentos e expenencias 
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 assimila9ao do saber. / 

Assim, a escola tern um papel significativo e primordial na sociedade, 
tanto pelo seu objetivo que e transmitir conhecimentos e contnbuir com a 
formacao do educando para exercer a sua cidadania, como pela fun9ao 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 publica, 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, quanta na 
capacita9ao e remunera9ao dos professores. 

Com efeito, os docentes, de modo geral tern sido destratados como 
profissionais, de modo que os direitos minimos de cidadania Ihes tem sido 
negados obngando-os a Iutar 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 
VIANA (1986,p.49) ao afirmar que: 



03 

(...) por setratar de uma atividade pouco valorizada e mat 
remunerada, oprofessor precisa multipHear suas horas de 
trabalho e seus postos de servigos, sem ter condigoes de a-
perfeigoar seus conhecimentos, preparar as suas aulas, a-
prender novas tecnicas de trabalho. Por issos acomoda-se 
em apenas transmitir as nogoes autorizadas, sem criticar, 
sem questionar a validade e a importancia do que transmi-

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 intemas que permeiam a pratica educativa da escola 

Dessa forma, a escola acontece a partir de um trabalho coietivo entre 
os educadores com vista a melhona do processo ensino-aprendizagem. 

Uma das formas que a escola utiliza para realizar esse trabalho 
coietivo 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/aquisicao 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 
venficar os deficits da aprendizagem e a partir desta verificacao, tentar 
buscar altemativas na reaiidade 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 racionaliza9ao dos meios para atingir os fins. 
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Tomando por base esses aspectos conclui-se que, qualquer atividade 

da vida humana passa a exigir que o homem reflita e planeje suas a9oes no 
sentido de contnbuir para a realiza9ao dos objetivos desejados evitando a 
improvisa9ao. 

Dessa forma, o planejamento e utilizado em todas as instancias da 
sociedade, sendo imprenscindivel na area economica, politica e cultural com 
vistas a otimizafao das a9oes 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 educative. 

Para efetiva9ao de um planejamento sistematizado e proveitoso 
necessario se faz que haja interapao dos professores no sentido de tornar 
possivel a constru9ao de um projeto maior de escola 

Assim, o planejamento enquanto processo politico, exige de seus 
integrantes um posicionamento pessoal e social diante da situa9ao-problema 
a ser estudada e resolvida 

A fun9ao primordial do planejamento e assegurar a racionalidade e 
orgamzacao do trabalho docente, possibilitando ao professor desempenhar 
um ensino de qualidade, evitando a improvisacao, como ja foi frisado 
anteriormente. Na concep9ao de GANDIN(1991) " Oplanejamento tern a dificil 
fung&o de orgatiizar a ag8o sem ferir a tiberdade e a riqueza dos participantes do 
grupo" 

Seguindo esta concep9ao, a a9ao de planejar implica na participa9ao 
ativa de todos os elernentos envolvidos no processo de ensino. No que diz 
respeito a sua 
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: 
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O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL - consiste na abordagem 

dos problemas da educacao, visando a tomada de decisao da conjuntura geral 
do pais. Expressa orientacoes gerais que sintetizain as liga9oes da escola com 
o sistema escolar mais amplo. 

Esta concep9ao 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 definigoes de prioridades e 
ley undo em conta a relagao entre os diversos niveis do contexto educacional. " 

O PLANEJAMENTO C U R R I C U L A R OU DA E S C O L A - trata-
se da previsao global e sistematica de toda a9ao a ser desencadeada pela 
escola, em consonancia com os objetivos educacionais. Deve refletir os 
melhores meios de cultivar o desenvolvimento da a9ao escolar, envolvendo 
todos os elernentos participantes do processo. 

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

" Um guia de orientagao para o planejamento do processo 
de ensino. Os professores precisam ter em maos esse piano 
abrangente, niio s6 para orientagao do seu trabalho, mas 
para garantir a unidade tedrico-metodoldgicadas atividades 
escolares... pode ser elaborado por um ou maismembros 
do corpo docente e em seguida, discutido. O documento fi
nal deve ser um produto do trabalho coietivo, expressando 
os posicionamentos e a pratica dos professores. " 

O PLANEJAMENTO DE ENSINO - mdica 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 especifica9ao do planejamento curricular e consiste na previsao 
das situa9oes do professor com a classe. 

A elabora9ao do projeto de ensino envolve: objetivos, conteudos, 
procedimentos de ensino, recursos didaticos, avalia9ao e referenda 
bibliografica 
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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 especifica9ao 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 

* 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 intera9ao professor-aluno, numa dinamica de ensino aprendizagem diaria 

Nesta perspective a prepara9ao de aula e uma tarefa indispensavel e 
servira nao so para orientar as a^des 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 elernentos envolvidos no 
processo - escola, familia, comunidade -, educando para a responsabilidade, 
a critica, a mudan9a, e todos os aspectos que caractenzam a a9ao do homem 
no mundo moderno, de novas e revolucionarias exigencias. 

Essa concep9ao e definida por "VTANA (1986) na sua obra: " O 
Planejamento na Escola", cuja fundamentagao e respaldada no processo de 
educa9ao 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 alima que: M Planejamento Participativo abre korizontes, 
permite a participagao e co-responsabilidade nos decisdes, e um instrumento de 
trabalho capaz de conduzir a descoberta e a autogestdo". 
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Assim, as ideias que sustentam o processo de planejamento sao as 

mesmas que orientam uma dinamica de acao-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 conseqiiencia da escola, contribuindo na 
constni9ao de cada a9ao realizada. 



METODOLOGIA 
08 

Essa proposta de trabalho tem a pretensao de levar a efeito uma 
discussao a cerca de planejamento escolar com os professores da Escola 
Estadual de 1° Grau Pedro Americo, considerando que a referida questao e 
de vital importancia para o processo educative 

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 observa9ao participante 
onde sera captada a problematica em questao e nos oportunizara interven9oes 
na perspectiva de contribuir no desenvolvimento de atividades pedagogicas 
da escola 

" A priori 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 elabora9ao 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 detalhar-se-a os passos da proposta 
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Trechos extraidos de um trabalho feito pelas alunas da 
disciplina: Planejamento Educacional, no periodo 94.1 e rediscutidos 
num semin^rio interno sobre Planejamento. 

Criticas & ineficacia dos pianos 

"(..) Em nossas escolas existem tantos pianos arquivados nos 
arm^rios ou gavetas, sem nem mesmo os educadeores refletirem 
qua! a fmalidade dos mesmos." 

"Enfim, quando nao fazemos os planejamentos outros ja fazem 
em nosso lugar e nos levam no pacote." 

"(...) O planejar so 6 feito por exigencias burocraticas, deixando 
de lado o seu proprio." 

"(...) Nao gostamos de planejar ate por uma questao de 
acomodagao e nao nos conscientizamos da importancia do 
planejamento." 

11 Os pianos se tornam ineficazes por falta de credito dos 
proprios planejadores.'5 


