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" E impassive I pensar em plane-
j a r P a r t i e i P a t i v a m e n t e c m u m a i n s t i t u i •••• 
eao de eduoaeao escolar, de forma e-f'i -
ci e n t e e e-Ficaz, sem urn eonhecimento 
mais profunde da realidade s o e i o - p o l i -
tico-economico-religioso e seus meea -
nismos de susentaeao ". 

(I6NEZ CUNHA) 

'' S e 16. t i v e s s e s a c r e d i t a d o n a 
minha b r i n c a d e i r a de d izer verdades , 
'c e r i a o u. v i d o v e r d ad e s que t e i m o e m d i -
zer brincando. As vezes pareeo palha -
e o, m a s n u n c a d e s a e r i d i t e i d a p 1 a fc e i a 
que s o r r i a 

(Charles Chapplin) 
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A DELIS, 

Por p e r m i t i r ehegarmos ate aqui apos ultrapassarmos 
es obstaculos e vencerraos as d i f i c u l d a d e s que en -
•Frentamos durante a nossa eaminhada, onde sentimos 
a sua presenca a nos eon f o r t a r e dar esperanca de 
i r sempre ad i ante. Em Voce se con-Fir ma a grande 
verdade. 

" 0 amor nao pode ser de-Finido. E ele que 
define toda a nossa e x i s t e n c i a . . . " 

Aos nossos PAIS, ESPOSO, FILHOS, IRM80S E AMIGOS, 

Pelo sacri-Ficio s i 1 enclose, pel a palavra amiga e 
pelo estimulo a toda prova ... 

ks Diretoras ANTON ILD A DE ALMEIDA, liARINEZ BARBOSA 
e DIONiZIA das Escolas Comandante V i t a l , Luiz Car -
taxo Rolim e Antonio Dias, respectivamente, pro-Fes™ 
sores, alunos e t u n c i o n a r i o s , 

Urn obrigado pel a c o r d i a l idade com que nos aeolheram 
Nosso profunda r e s p e i t o e reconhecimenta. 
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A proposta b a s i c s do nossa t r a b a l h o , apos r e f l e t i r prat
t l e a s d e p 1 an e j a m e n t o p a r t i c i p a t i. v o, v i v e n c i a d a s p o r p e s s o a s e n 
v o 1 v i d a s n o process o, e d e o I e r e c e r c o n t r i b u i e o e s P r o v i n d a s d a s 
n o s s a s e x p e r i e n c i a s , v i s a n d o i n t e n s 1 f i c a r o d e s e n v o 1 v i m e n t o d e 
aeoes eooperativas em velacao ao processo p a r t i c i p a t i v e , sistema-
tizando as informaeoes obtidas em urn con j u n t o organ i c o , a fim de
que esse material possa s e r v i r do subsidio as escolas que descjam 
tr a b a l h a r nessa linl-.a. 

0 que so quer? IGNEZ CUNHA respondG: " E precise t e r 
presente, bem v i s i v e l , o horizonte que se pretende at i n -
g i r e plane j a r a escola a p a r t i r e em funcao deste h o r i 
zonte e desta u t o p i a " . 

Trata-se de uma maneira do d e c i d i r e de a g i r a fim de 
t en t ar uma said a p ar a a d i f i c i 1 s i t u.ac ao em que se enc on t r a a e••-
ducacao -Formal. Apesar dos r i s c o s , tcm-se a conviccao de que a 
escola e urn iugar possivel de educacao consciente, c r i t i c a , c r i a -
t i v a e P a r t i c i p a t i v a . C o n c r e t i z a m o s n o s s a s exp e r i e n c i a s d u rant e e 
estagio supervisionados em Supervisao Escolar, nas Escolas Coman
dante V i t a l , Escola de i o . Grau Luiz Cartaxo Rolim e Antonio Dias 
Cobjeto de nossas p r a t i c a s e e x p e r i o n e i a s ) , situadas na Avenida 
Comandante V i t a l Rolim, s/n, S l t i o Coeos e Rua Jose Pedro Quiri™ 
n o , s / n , C a j a z. e i r a s / P B . 

Trabalhamos dentro do planejamento p a r t i c i p a t i v e com os 
pro-Fessores de l a . a 4a. Serie da i a . Fase do i o . grau compreen-
dendo como processo de acao p a r t i c i p a t i v a grupal com "pessoas po-
l i t i c a m e n t e interagindo em -Funcao das necessidados, intoresses e 
o b j e t i v o s comuns." 

Na assercao da ELAP, (1977, Anexo I , no. 27), " 0 homem 
que assume o planejamento situa-se na mis t i c a do escul --
to r a realidade e de ser f i e l a resposta pessoal e comu-
n i t a r i a , const i t u i n d o - s e , assim, em urn processo de con --
v e r s a o e c o m p r o m i s s o p e s s o a 1 e c o m u n i t a r i o, a p a r t i r d a 
r e a l i d a d e . " 

Diante da realidade das escolas sentimos que o processo 
de planejamento do ensino precisa ser repensado. A vivencia do 
c o t i d i a n o d u r a n t e o s s o e s t a g i o, n o s e v i d e n c i o u s i t u a c o e s b a s t a n -
te questionaveis nesse s e n t i d o . Percebemos de i n i c i o , que os ob~ 
j e t i v o s e d u c ac i on a i s p r o p o s t o s, a. p r e s e n t a v a m - s e c on f u s o s e d e % •••• 
vinculados da realidade s o c i a l . Os oonteudos cram trabalhados e 
de-Finidos de Forma a u t o r i t a r i a , pois os pro-Fessores, v i a de re-
g r a, n a o p a r t i c i P a v a m e m c o n j u n t o d e s s a t a r e F a . N e s t a s c o n d i c o e s 
os c0nteudos mostravam-se sem e1os s i g n i f i c a t i v o s com as expe-
r i e n c i a s de vida dos alunos, sous intcresses e necessidades, 

Numa Perspectiva c r i t i c a de educacao nossa proposta teve 
c o m o -F u n d a m e n t o, t r a b a 1 h a r o s p r i n c i p l e s d e p 1 a n e j a m e n t o p a r t i c i -
pat:i.vo, j a que essa forma do acao, imp I l e a uma conviveneia de 
pessoas que discutem, decidem, executam e avaliam atividades pro-
post as coletivamente. 
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0 o b j e t i v o d e t r a b a 1 h a r a p r a fc i c a d o p1 a n e j a m e n t o P a r t1 •••• 
cipafcivo, brotou da necessidade do grupd em vive n c i a r e propor-
cionar maior envoi v linen t o na acao educativa, levando em cent a a--
presentar propostas concretas, e-Fieazes e renovadoras, em insfc i -
tuieoes de edueaeao formal que assumlram uma acao educativa, a-
1 i. a d a a o e n s 1 n o s 3. s t e ma fc i z a d o . 

Para efefcivaeao da nossa proposta enfrenfcamos no dia a 
dia sifcuaeoes que exigiam perseveranta e eonfiab11idade no nosso 
t r a b a l h o . No memento em que a realidade i a se concretizando e so 
tornando mais eomplexa fomos obrigados a uma maior sistematizaeao 
de pensamento e do acao, aprofundando e levantando quesfcoes sobre 
o a s s u n fc o, c o m o i n fc u 1 fc o d e c on h ec e r m e 1 h o v a s escolas e o fc r a b a ••-
iho dos pro-Fessores, na fcentafciva de afcingir nossos objefcivos. 



D E: S3 EE N V O L_ V X. M IE M X O 



0 planejamento tern a d i f i c i l -Funcao de organizar a acao 
sem f e r i r a liberdade e a riqueza dos p a r t i c i p a n t s de urn grupo. 
No planejamento p a r t i c i p a t i v e , o que se col oca como imperativo c 
a part icipacao e f e t i v a das pessoas, nao apenas a ru'.vel de exeou-
C ao d as ac oes, mas t amb em n as d ec i soes e n a ava 1 i ac a•, que sao os 
t r e s mementos do processo. Con-Forme a-Firma G AND IN (1986): 

"0 -Fundamento (...) e eolocar as pessoas como grupo e 
d e c i d i r s e u s r u m o s, s o b u ITI a c o o r d e n a c a o, n u m processo 
em que cada est agio que se alcanaca seja assumido pen
todes como algo que mereca es-Forco de todos e, ao mesmo 
t e m p o , s e j a >::. o n s :i. d e r a d o p r o v i s 6 r i o, d e v e n d o, P o r i s s o 
mesmo, ser ultrapassade per estagios superiores". 

Tratando-se das escolas onde desenvolvemos o nosso est a™ 
gio deu-se para pereeber que na maioria das vezes, o planejamento 
o c o r r i a For mal ment e, sem nenhuma i n f l u e n c i a verbal sobre as deci-
s o e s q u e v e r d a d e i r a m e n t e i m P O r t a v a m . 

Com base nas nossas perspectivas de trabalho aos poucos 
femes p r op or c ion an do uma eompreensao ma i s amp l a sobre p lan e j amen-
t o p a r t i c i P a t i v o, 1 e v a n d o •••• s e e m c o n t a o e n t e n d i m e n t o e x p 1 i c i t a d 0 
na opcao de pessoa, edueaeao e soeieda.de. 

liant ivemo-nos coerentes, s o l i c i t a n d o sempre aspect os que 
no s p a r e c i am n e c e s s a r i o s pa r a o e nt e n d i m e nt o d e me t o d o1o g i a s e 
P r o c e s s o s d e p 1 an e j am e n t o, vi s a n d o s e m p r e i n teg r a r e s c o 1 a, F a m :i -
1ia e comun idade. Em out ras pal avr as, presenta at iva e cr i a t i v a 
na e l ab or acao, execucao e avaliacao, i s t o e, na decisao e no -Fa
ze r d o p1 an e j amen t o . 

Durante a execucao dos nossos P1anejamentos alertavamos 
os pro-Fessores para as t r e s questoes esseneiais a serein -Feitas e 
cont inuamen t e co 1 ocadas de I-or ma d i a 1 et ica num Pr ocesso de P 1 ane -•• 
j amen t o par t i c i p a t i c o . 

'" - 0 que queriamos ale an car? 
- A que d i s t a n c i a estamos daquilo que quer ernes a lean --

car? 
- 0 que -Pari am os cone ret amen t e (em t a l prazo) para d i • 

minuir essa d i s t anc ia? " (1) 

Na maior i a das vezes os pro-Fessores nao quer iam Fazer os 
p 1 a n e j a m e n t o s r e p e t i n d o t a r e F a s b e m 1 i m i t a d a s , p r e s t a b e 1 e c e n d o 
sempre aos alunos atividades educacionais encerradas em s i , sem 
visao sobre a v i d a , sobre a sociedade ou sobre os f i n s do pr o p r i o 
fazer educacional. 

Ao atentarmos o per que da nossa proposta aos POUCOS 
f o i ~ s e dando o envoivimento a t i v o dos educadores at raves de suas 

( i ) GANDIN, Danilo, op. Cit . , p.80. 

http://soeieda.de
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p a r t i c i p a t o r s nos planejamentos e nas atividades que realizamos 
nas escolas. 

Dado nosso primeiro passo, percebemos que a nossa pro-
post a f o i acatada, passando a assumir urn carater r e v o l u c i o n a r i o e 
c o n f l i t a n t e , eliminando a d i v i s a o das pessoas entre as que so de---
cidem e as que so executam, p o s s i b i l i t a n d o uma busca conjunta das 
a 11 er nat ivas mais adequadas e var i a v e i s par a os Pr ob 1 emas em 
questao, na qual o planejamento deixou de ser uma t a r e j a e s t r i t a -
menfce burocrat ica para se tornar um "processo" de intcresse cole•-• 
t i v o . Para ANDREOLA (1983): 

0 grupo e urn r i p que se torna forea produt iva quando 
o homem sabe aproveitar sua pot oneialidade. 0 grupo 
c o m o o r i a, o r i e n t a do c o n s t r u t i. v a m e n t e, e d e grand e 
valor no que se re Fere ao enr iquec intent o pes seal e a 
trarts farmacao s o c i a l ". 

Como os nossos planejamentos ocorriam semanalmente e 
q u i n z e n a 1 m e n t e n a s e s c o 1 a s a c h a m o s p o r b e m e m c o m u m a c o r d o.. r e a -
i i z a r Planejamentos que de Fate viesse s u p r i r as necessidades dos 
eduoando, nao realizando somente at i v i d a d e s preocupadas com a 
l e i t u r a e a e s e r i t a

;
 mas ati v i d a d e s que despcrtasse o sendo c r i ~ 

t i c o , aproveitando os assuntos estudados: o corpo humane, plantas 
e animais. Achamos per bem r e a l i z a r a semana de c i e n c i a s , acatan-
do uma proposta da supervisora da Escola Municipal de i o . Grau 
Luiz Cartaxo Rolim, j a que a dias se havia planejamento mas nao 
t i n h a s i d o lev a d o a pra t i c a . 

U m a d a s p r i m e i r a s e t a p a s f o i a d e e 1 a b o r a r m o s o r o t e i r o, 
vide anexo, da Semana e de acordo com ele elaborarmos as a t i v i d a 
des . 

Concluida as atividades comecamos a col oca-las em p r a t i -
ca. Fbi uma experieneia muito r i c a , dava-se para ver e perceber a 
satis-Facao das cr iancas em part i c i p a r das reunioes, do f i l m e que 
•Foi exib i d o , das exPer iencias e da con Feccao dos car t azes e dos 
albuns seriados. 

A escola parecia est ar em -Pest a, era muita agitacao, mas 
0 mais import ante -Foi a sensacao de ver todo grupo, trabalhando 
j u n t o . Apesar das d i f i c u l d a d e s que tivemos em colher o material e 
a escassez de material d i d a t i c o nas escolas, nao impediu-nos de 
1 evar mos o nosso t raba 1 F-<o adiant e . Encon t r amos nas Pa 1 avr a.s de 
MENEGDLLA e SANT'ANNA (1991), a confirmacao do que: 

" 0 processo educative se baseia numa metodologia a t i v a , 
ou s e j a , no "aprender Fazendo". A p a r t i c i p a c a o dos elementos en
voi vidos no p r o j e t o oportuniza integracao que -Favorece o c r e s c i -
raento i n d i v i d u a l e grup a l , alem de p e r m i t i r uma consciencia c r i 
t i c a eapaz de p\-qpq\" r e a l s solucoes ". 

Encerramos a semana com uma p a l e s t r a sobre higiene pes-
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soal e a exposicao dos cartazes e dos albuns con -Foe c ion ados pel as 
cv iancas. 

Tivemos a presenca do integ r a n t es da escola, dos pais e 
de membros da Secretaria da Saude responsaveis pela p a l e s t r a . 

AP6s o encerramento, reunimo-nos com as professoras e 
a p r o v e i t a m o s o P1 ane j a men t o pa r a a va1i a r a Se man a. Par a nossa 
surpresa os professores elogiaram a i d e i a e sugeriram continuar o 
n o s s a t r a b a 1 h o r e a 1 i z a n d o u ra a S e m a n a d e P o r t u g u e s . 

Para DEMO <i987) " a v a l i a r qualifcativamente se r e l a t i o n a 
com a qualidade do que est a sonde avaliado. Per cxemplo, 
procura v e r i f i c a r a dimensao p a r t i c i p a t i v a , se e subs -
t a n t i v a ; se realmente a p a r t i c i p a c a o das pessoas, como 
esta o envolvimento do grupo, se e x i s t e presenca enga •••• 
jada, se a autodeterminacao e man i f e s t a, quais os va-
lores vivenciados pelo grupo. Trata-se ainda de como se 
dar a superacao das d i f i c u l d a d e s e das c r i s e s . Qual a 
c r i a t i v i d a d e nas acoes e solucoes." 

Depois do sucesso obtido com a Escola Luiz Cartaxo Ro
l i m , levamos a nossa proposta para as outras escolas: Comandante 
V i t a l Rolim e Escola Municipal de i o . Grau Antonio Dias. Apos as 
professoras verem os nossos fcraba1hos, acharam por bem rea1izar o 
mesmo t r a b a l h o . 0 sucesso f o i o mesmo, encontramos as mesmas d i 
ficuldades mas devido a nossa p e r s i s t e n c i a , conseguimos a t i n g i r o 
nosso objet i v o , de r e a l i z a r o mesmo trabalho em t r e s escolas d i -
f e r e n t e s, f a z e n do P1an e j a m e n t o p a r t i c i pa fci v o f1u i r a t r av e s d e 
conquistas obtidas de forma segura e e f i c a z . 

Enquanto elaboravamos o ro t e i r e da Semana de Portugues, 
os proximos planejamentos eram efetuados trabalhando somente as 
d i s c i p l i n a s d e Est ud os S oc i a i s e Mate mat i c a, j a que a no s s a pr o 
post a era tr a b a l h a r as d i s c i p l i n a s e ao mesmo tempo re for car t o 
dos os assuntos j a estudados. 

P a r a o b t e r m o s u m m a i o r c o n t r o 1 e s e m p r e q u e e f e t i v a v a m o s 
o s P 1 a n e j a m e n t o s n a s e s c o 1 a s , e 1 a !:> o r a v a m o s t e x t o s (vide a n e x o) 
que t r a n s m i t i s s e aos professores que o ensino nao e apenas urn ato 
d e t r an s m i t i r c o n h e c i m e n t o s , ma s um p v o c e s s o d e c a p a c i t a r o s a 1 u -
n o s n um a p e r s P e c t i v a t e 6 r i c o - P r a t i. c a p a r a r e sol v e r e m p r ob 1 e m a s 
detectados na prat ica s o c i a l . 

Partindo das observacoes e das sugestoes acatadas nos 
P1anejamentos que vxnhamos fazendo elaboramos o r o t e i r e da Semana 
d e Port u. g u e s . A s a t i v i d a d e s (v i d e a n e x e) f o r a m e 1 a b o r a d a s d e a -
cordo com as d e f i c i e n e i a s dos alunos no ato de lev e eserever, 
assimilando num contyexto mais ample, despertando nas criancas 
c u r i o s i d a d e , o r i g i n a 1 i d a d e , a u t o c o n f i a n c a e i m a g i n a c a o . 

As mesmas d i f i c u 1 d ad es que t i vemos c om a r ea 1 i zac ao d a 
Semana de Ciencias encontramos na Semana de Portugues, a f a i t a de 
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material na escola e o pouco tempo que restava -Foi o que ma i s pe-
sou. E tan to que a Semana de Portugues -Foi realizada somen te na 
Escola Municipal de t o . Grau Luiz Cartaxo Rolim, deixando para as 
demais apenas a proposta -Firmada. Mas mesmo assim as experiencias 
•For am otimas e melhor a i n da Foi o ret or no que tivemos. 
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Depots de -Firmar a nossa propest a de fcrabalhar com pla
it e j a m e n t o p a r fc i c i p a fc i v o, f o m o s e n c a m i n h a d a s p e 1 a nos s a o r i e n fc a d o -
ra Maria Alcides as Escolas j a d e f i n i d a s pelo grupo. 

No s s o t r aba1ho de s e n vo1ve u-s e e m d ua s e s c o1 a s d a rede 
m u n i c i i:> a 1 d e e n s i n o : E s c o 1 a M u n i c i P a 1 d e i o . 6 r a u L u i z C a r fc a v. o 
Rolim, Escola Municipal de i o . Grau Antonio Dias e uma escola da 
rede estadual de ensino Comandante V i t a l , no perioda de Agosto a 
Novembro do corrente ano. 

Demos t n i c t o ao nossa est agio realizando algumas v i s i t as 
as escolas com o i n t u i t a de apresentar a nossa prop est a e f i c a r 
conhecendo me1hor a r ea1idade a qua1 i r iames t r aba1har. Par a i s t o 
a P 1 i c a m o s u m q u. e s t i o n a r i o c o m o s p r o f e s sores, q u e c o n s t a v a d e 07 
perguntas, as quais Foram entregues diretamente aos professores 
acompanhadas de orientacao te c n i c a quanto a natureza das pergun
tas sem que a nossa f a l a i n t e r f e r i s s e nas suas respostas ou d i r e -
cionasse os questionamentos (vide anexo). 

Par a fac i 1 i fcar o nosso fc raba1ho nas esco1 as, recebemos 
urn r i c e embasamento t e o r i c o da nossa orienfcadera, que nos f o i 
transmifcido de forma c l a r a e p r e c i s a , afcraves de textos que f a l a -
v a m a c e r c a d o a s s u n t o . 

Ha medida em que i a aeontecendo os planejamentos nas es
cola s , era desenvol vide tambem em sala de aula seminaries apre
sent ados pelos pi oprios alunos, com d i s t r i b u i c a o de t e x t o s , car-
fcazes e t e c n i c a s . Gs temas (vide anexo) eram todos sobre plane -
j amenta: 

. Planejamento-. fundament os e etapas 

. Qbjetivos educacionais 

. Procedimentos de ensino 

. Avaliac&o 

. L i v r o Didatico 

. Avaliacao e aprendizagem 

As varias maneiras como foram apresentados os seminarios 
a u x i l i a r a m e provoearam nos grupos, a elevacao de animo e o entu-
siasmo em relacao a vivencia nas escolas. 

Desenvolvemos os nossos planejamentos nas escolas, t r a -
balhando com textos (vide anexo), que foram elaborados de acordo 
com as necessidades dos edueadores e dos educandos, procurando 
passar da me1hor man e i r a possive1 os c on fc eudos elab or ad os: 

. 0 plane na sala de aula 

. P1 a n e j a m e n fc o P a r fc i c i P a fc i v o 

. 0 s P r o f e s s o r e s e o p 1 a n e j a m e n fc o 

. Avaliacao e como se elabora t e s t e s de conhecimento 

. A sala de aula 
R ec u r s o s pa r a a t i v i da d es docent es. 
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Foi desenvolvido tambem a Semana de Ciencia e Portugues, 
on do -Foram slab or ados roteiros Cvide anexo) quo at end em de fato 
as neeessidades dos edueandos onde foram empregadas met odolog ias 
ativas e participativas que possibilitaram a l i v r e expressao, a-
Pr oveit ando t udo que a er ianca t r a z i a e rea 1 izava . 
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A maneira de como f o i trabalhado a p r a t i c a do planeja
mento p a r t i c i p a t i v e tanto nas escolas como em sala de aula, pos-
s i b i l i t o u ao grupo urn conhecimento da realidade v i v i d a na rede 
educacional e nas solucoes que se buseam para mudancas. 

A v i v e n c i a d o c o t i d i a n o n a s e s c o 1 a s n o s e v i d e n c i o u s i -
tuacoes bastantes questionaveis, haja v i s t o que o planejamento do 
ensino tern se apresentado como desvineulado da realidade s o c i a l , 
p ouc o c on t r i b u i ndo par a e1evac ao d a qualid ad e da ac ao pedag6g i c a 
d e s e n v o 1 v i d a n o a mb i t o e s c o 1 a r . 

Sob essa perspective, cresceu em nos a necessidade de 
uma propest a global que envoivesse a todos nao como meros "cuffl-
p r i d o r e s " de programas e determinates prestabelecidas. Mais como 
agentes de uma busca const ante endo cada urn se sentisse responsa-
vel na construcao da h i s t o r i a . 

De acordo com a. CELAIi " Educacao e, efetivamente o meio 
chave para l i b e r t a r os POVOS de toda a escravidao e para 
faze-los ascender as condicoes de vida menos humanas pa-
eondieoes mais humanas, cent ando que o hamem e o respon-
savel e o a r t i f i c e p r i n c i p a l do sou e x i t o ou do seu f r a -
casso ". 

E precise plancjar uma educacao que pelo seu processo 
dinamieo, possa ser criadora e l i b e r t a d o r a do homem. Planejar uma 
educacao que nao l i m i t e , mas que l i b e r t e , que conscient ize e com-
prometa o homem diante do seu mundo. Este e o teor que se dove 
i n s e r i r em qualquer planejamento educacional, ou se j a , urn plane
jamento que se preocupe em desenvolvor nos individuos a r e v i t a l i -
2 a c a o pes s o a 1 , o s d i. r e i t o s, a. s r e s P o n s a b i 1 i d a d e s e o c o m P r o me t i -
m e n t o p a r a c o n s i g o e c o m o s o u t r o s . 

A p r a t i. c a d o p 1 a n e j a m e n t o p a r t i c i p a t i v o, a 1 e m d e e 1 i m i -
nar a di v i s a o das pessoas entre as que so dec idem e as que so e -
xecutam, ajudam a entender que a realidade s o c i a l pode ser uma 
cor\st r ucao con j un t a, quer no momen t o em que se dec ide o que f a -
26ri quer quando se executa o que per todos f o i dec id i d o . 

Dif ici1mento poderemos c o n t r i b u i r Para a concret izacao 
do i d e a l d e u. m a d e m o c r a c i a p a r t i c i p a t i v a , s e a p r a x i s p a r t i c i p a -
t i v a e a educacao para a p a r t i c i p a c a o nao se desenvolveram e se 
amp liaram nas i n s t i t u i c o e s e grupos, em que atuamos. 

Em s i n t e s e , na efetivacao dessa forma do planejamento e 
import ante que se ressaltem suas p r i n c i p a l s d i r e t r i z e s : - a acao 
de planejar implica a p a r t i c i p a c a o a t i v a do todos os elementos 
envolvidos no processo de ensino; - dove p r i o r i z a r a busca da hu
man idade entre a t e o r i a e pratica.; - o planejamento dove p a r t i r 
da realidade concret a (alu.no, escola, context o s o c i a l . . . ) ; dove 
e s t a r v o 11 a d o p a r a a t i n g i r o f i m m a i s a m p 1 o d a e d u c a c a o . 

http://alu.no
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D i a n fc e d a r e a 1 i d a d e d e a I g u m a s u n i d a d e s e s c o 1 a r e s, d e -
lectamos que o planejamento esta urn tan t o defasado, ou. seja , es-
tafcico, fieando esfce servindo apenas do copias e repasses. 

A p a r t i r do t a l realidade vivenciada em nossas escolas, 
sentimos a extrema necessidade de aprofundarmos no estudo do p l a 
nejamento, devido ser uma das at i v i d a d e s p r i m o r d i a i s da supervi
see escolav . 

Para u.m bom desempenho de urn bom supervisor, ele dove 
atuar e conhecer a fundos o planejamento, ou se j a , "come plane-
j a r . " Nos fut u r e s supevisores precisamos confcribuir para a t r a n s -
formacao da escola, onde o planejamento e pura Utopia. Precisamos 
ser semeadores do uma semente que venha despertar a consclentiza-
c a o d o c o m pr om1s s o d e uma s oc i e d ade p a r t i c i p a fc i v a, on de o p1a n e-
j a m e n fc o s a i a d o s m u r o s da escola a d e nfcr e de mao s dad a s c om a c o • 
munidade na qual ela esta i n s e r i d a . 

0 planejamento p a r t i c i p a t i v o v a i s u r g i r no auge das ne-
c e s s i d a. d e s , s o f r i d a s p e 1 a r e a 1 i d a d e d e u m a s o c i e d a d e . N. e c e s s 11 a -
ITi o s p o r e m d e u m t r a b a 1 h o s u fc i 1 , c o n q u 1 s t a s a 1 o n g o p r a z o, e s t u d o s 
c o IYI o c o r p o d o c e n t e s o b r e o s t i p o s d e P 1 a n e j a m e n t o, P r o c u r a n d o 
meIhores formas possiveis de incentiva - 1os ao planejamento p a r t i -
c ipat i v o . 

Como futuros supervisores, presfces a c o n c l u i r procurare-
m o s 1 e v a r d a me 1 h o r man e i r a, o p o u c o d o q u e n 6 s a p r e n d e m o s nos 
mures da universida.de para as escolas. Nossa met a sera a de fc ra
ta a 1 h a r a q u. e s fc a o e d u c a c i o n a 1 r e 1 a c i o n a d a a o p 1 a n e j a m e n t o p a r t i c 1 -
pativo,levando em eonsideraeao que a educacao deve ser encarada 
com seriedade, e que e de fundamental importancia, no eompromisso 
do transformacao da re a l i d a d e . 

P a r a e f i e a c i a e d e s e m p e nho d e t a l P r op o s t a b usea r e m o s a 
fundo r a i z e s da comunidade e da escola i n s e r i d a nest a r e a l i d a d e . 
Criar elOS entre comunidade e escola e pento fundamental para o 
d e s e n v o 1 v i m e n t o >::i e u m b o m t r a b a 1 h o, o u s e j a, q u e r e m o s q u e o c o r p o 
di.se e n t e s e j a o a 1 v o d e s t e n o s s o fc r a b a 1 h o, fc r a z e n d o s e u d i a - a - d 1 a 
para a sala de aula. 

Outro pen t o que daremos enfa.se e a quest ao de traball-.ar 
a l e i t u r a , pois a mesma na maioria das vezes nem e r e q u i s i t a d a . 
Tal conteudo sera trabalhado diante de uma necessidade detectada 
em sala de aula. 

3 e nt i m o s fc ambe m o de s i nfce r e s s e dos a1un o s de e s ta r e m e m 
sala do aula, e que pudemos constatar como os planes estao longe 
de suas realidades, pois na maior1a das vezes nao se inovam e sao 
moras copias do anos ant or l o r e s , isso acontece devido os profes
sores desconhecerem per complete os subsidies do ato de p l a n e j a r . 

P r o c u r a r e mos e m c onj unt o mud ar mefcodologias, da r 1nc e n-
fcivos as aulas, dinamizando- as; levar para as escolas experien-
c ias que der am cer fco, p ar a que o cor po docent e conf i e em nosso 
fc r a b a 1 h o, P O i s n e c e s s i t a m o s >::i o s e u. a p o i o, P a r a 1 e v a r m o s p r o p o s fc a s 
inevadoras no ato do p l a n e j a r . 

http://universida.de
http://di.se
http://enfa.se
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O BJETIVOS 

GERAL 

- Planejar a realidade a p a r t i r do contexto s o c i a l na 
qual a escola esta i n s e r i d a at raves de quest ionamentos de pessoas 
e grupos usando simultaneamente o c i e n t i f i c o ( p r o j e t o a ser de~ 
s e n v o 1 v i d o) e a s e n s i ta i 1 i d a d e d o r e a 1 . 

ESPECIFICO 

- Trabalhar o planejamento dentro de uma perspectiva 
p r o g r e s i s t a , tendo em v i s t a uma conscientizacao do sou importante 
P a P e 1 P a r a o e n s i n 0 - a p r e n d i z a g e m . 

- hosfcrar a importaneia do planejamento como ins t rumen to 
d e dose nv o1v im ento i nt e1e ct u a1 e m or a1 pa r a os pr ofes s or es. 
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H E: T O O O LOOT A 

P a v fc i n d o d a p r 6 p r i a p r e ra i s s a d o P 1 a n e j a m e n t o p a r fc :t c i p a ••-
t i v o , esse trabalho e sobrefcu.de urn el omento para analise e refle™ 
xao sobre a prafcica do planejamento p a r t i c i p a t i v e nas unidades 
e s col a r e s : E s c o 1 a E s t a d u. a. 1 d e i . g r a u. C o m a n d a n t e V i fc a V, E s c o 1 a 
Municipal de i . grau Luiz Cartaxo Rolim e Escola Municipal do i . 
g r a u A n fc o n i o d e S o u s a D i a s, fc r a b a 1 h a r e m o s e s s e n c i a 1 m e n fc e c o m o s 
pro-Fessores na fcentativa de iluminar suas duvidas e anseios sobre 
a p r a t i c a do cot idia.no no que diz r e s p e i t o o ensino-aprendizagem. 

I n i c i a l m e n t e , realizamos algumas v i s i t as as escolas com 
i n t u i t : o de ap resent armos nossa proposta do trabalho e conhecer a 
r e a 1 i d a d e a q u a 1 v a m o s t r a b a 1 h a r . 

Apes essa etapa, pas sou--se a conversas in-For ma i s com os 
pro-Fessores e a aplicac&o do urn quest i o n a r i o que s e r v i r a do sub-
s i d i o para me1 her eompreensao, da nossa proposta do t r a b a l h o . 

E m s e g u i d a d a r e m o s i n i c i o a n o s s a P r a fc i c a r o p r i a m e n fc e 
d i fc a u. m fc o fc a 1 d e q u a fc r o m e s e s . 

Os recur sos met odol eg icos us ados serao textos o-Fereeidos 
pelos proprios e s t a g i a r i o s , p a l e s t r a s . E reunioes com os p a i s , 
alunos e professores para d i s c u t i r as de-Ficiencias dos educandos, 
o b j e t i v a n d o u m 1 e v a n fc a m e n t a m a i s a m p 1 o e e x a u s fc i v o a r e s p e i t a d o 
assunto a ser desenvolvido. 

http://efcu.de
http://idia.no
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CROWOGRAHA DEI AX I M I DADES 

At ividades a desenvolver Data 

Aplicaca de quast ionar i o com pro-Fessores, 
eonversa in-Formal sobre d i f i c u l d a d o s na 
a P 1 i e a c a o d o s e o n fc e u d o s . 

! £5 

! 

/ 08 

Estu.de de fcexto sobre-. 0 plane na sala de 
aula. A integracao dos eonteudos entre as 
ser ies . 

! 
! 01 
! 
j 

/ 0? 

Estudo e debates sobre: Tipos do a v a l i a -
eoes e como se elabora os t e s t e de conhe-
e iment o. 

! 08 

! 

/ 09 

Estudo do t e x t o sobre: Os professores e o 
Plan e j amenfco ! 14 / 

/ 09 

Disfe r ibuieae defc exfc os sob re -. p 1 ane j anient o 
p a r t i c i p a t i v e e sua metodologia. ! SS / 09 

Disc u r s a o a c e r c a do fc e m a -. p 1 a n e j a m e n fc o 
p a r t i c i p a t i v e colefca de op in i o c s , suges-
toes e possibi1idades do desenvolvimenfco 
do t ema na pr at ica . 

! 29 09 

Palestra com a professora Maria Ale ides 
de Macedo. 

! 
! 06 / 10 

Reunioes com pais e professores, acerea 
d o s c o n t e u d o s a p 1 i c a d o s e a s d e f i c i e n c i a s 
dos alunos. 

! 13 

! 

/ 10 

Apresentacao de ma t e r i a l s d i d a t i c o s , de 
acordo com os eonteudos apresentados. 

! 
! S0 / i0 

Ava1iacao dos resu11 ados obt id o s . ! S7 / 10 

! 
i 

http://Estu.de


Trabalhar textos sobre: Construcao e-Fici-
e n t e e e f i c a z d o p I a n e j a m e n t o p a r t i c i p a -
t i v e . 

03 / l i 

Estudo do 
do piano 

t e x t o sobre: Acao eonstrutora 

Avaliacao dos r e s u l t ados obtidoi 

10 / 11 

17 / l i 

Encerramento das a t i v i d a d e s desenvolvidas, ! 
t r o c a de experieneias, avaliacao geral ! 24 / l i 
das atividades desenvolvIdas, pontes po- ! 
sivos e negatives do tenia: planejamento ! 
par t i c i p a t i v o . ! 
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F~ LJ M O A M E N X A C O X E O R I C A 

Nas ultimas decadas, a preocupaeao dos oducadores com o 
Planejamento pa r t ic i P a t i v o pa r e c e s e r u m a c o ns t a nt e, m u i t o s i gni -
•F i c at i va, n a e vo 1 uc ao d o p en samen t o educacional. Nas ese o l a s , n os 
setores a d m i n i s t r a t i v o s e tecnieos dos sistemas escolares, tanto 
a n i v e l nacional como estadual, c o n s t i t u i ponto de re-Ferencia da 
ma i o v i mport an c i a . I. s so P o r que o p 1 an e j amen t o p ar t i c ip a t i vo en -
cerra em s i uma eoncepc'ao filoso-Fica-organizacional que serve de 
base para o -Func ionament o mais Harmonico, rentavel e produtivo de 
uma organizacao educacional. 

A h i s t o r i a do planejamento p a r t i c i p a t i v e no campo da e-
ducacao, e c u r t a . Apresenta no entanto, valores importantes, no 
que se re fore a. compreensao da r e a l i d a d e , a clareza e adequacao 
da acao educativa, a valorizacao do grupo como s u j e i t o do proces
so de integracao e de comunhao, a superacao do empirisme, a pro-
jecao pedagogica vinculada a projecao s o c i a l e ao fortalecimenta 
dos Pr i n c i p i o s da part ic ipacao. 

0 p 1 a n e j a m e n t o p a r t i c i p a t i v o v a i a j u d a n d o a c o ITI p r e e n d e r 
a realidade pel a dinamica da acao-re-Flexao, pelo trabalho coope
r a t i v e pela descoberta de relacoes nao v i s i v e i s nos Fates em s i , 
p e 1 a ITI e t o d o 1 o g i a da i n t e r p r e t a c a o d o s i n d i e a d o r e s d e i n d e p e n d e n -
c i a presentes nos fenomenos s o c i a i s . 

Essa compreensao da realidade e elaborada a p a r t i r de 
cada contexto s o c i a l , dos questionamentos que pessoas e grupos 
est So formulando, em determinado memento, usando simultaneamente 
o mode c i e n t i f i c o e a sensibi1idade do r e a l , que se ganha e se 
d e s e n v o 1 v e , sob r et u d o e m c o m u n I-. a o c o m a s c 1 a s s e s p o p u. 1 a r e s q ue 
resistem as ideologias dominantes. 

N o P 1 a n e j a m e n t o p a r t i c i p a t i v o o g r u p o a p r e n d e a : c o m p r e -
ender a realidade global a p a r t i r da trama das relacoes de seu 
c o t i d i a n o ; r e l a c i o n a r seus problemas e necessidadesj a estabele-
cer o b j e t i v o s , em funcao do seus problemas; d e c i d i r as est r a t e -
gias a adotar, trabalhar com incertezas na construcao da solucao 
de problemas; a c e i t a r erros e r i s c o s como integrantes do proces
so; debater; d e f i n i r e assumir as decisees r e l a t i v a s a elabora-
C a o, e x e c u c a o e a v a 1 i a c a o d e s e u s p 1 a n o s , s u p e r a n d o a s r e 1 a c o e s 
autor i t a r i a s ou i m p o s i t i v a s . 

A p r a t i c a do planejamento p a r t i c i p a t i v e , alem de e l i m i • 
nar a d i v i s a o das pessoas entre as que so dec idem e as que execu
tant* ajuda a entender que a realidade s o c i a l pode ser uma cons
trucao con j u n t a , quer no memento em que se decide o que -fazer, 
q u e r q u a n do s e e xe c uta o que p o r t odOS f o i dec i dido. 

D i f i c i l m e n t e poderemos c o n s t r i b u i r para a concretizacao 
do ideal de uma democracia p a r t i c i p a t i v a , se a praxis p a r t i c i p a -
t i v a e a e duc acao pa ra a pa r t i c ipac ao n a o se de s e nv o1v e r e m e s e 
apliarem nas i n s t i t u i c o e s e grupos, em que atuamos. 

Em nossa experiencia do planejamento p a r t i c i p a t i v e , a-
P r e s e n t a r e me s a1g u n s pr i nc i p i o s de pa r t i c i p a c ao que s a i r e mo s F o r -
t alecidos : 

1 - A p a r t i c i p a c a o e uma necessidade humana, e, per i s -
so, urn d i r e i t o das pessoas. 

2 - A par c ic: ipacSo j u s t i f i c a - s e per s i mesma e nao per 
s e u s r e s u 11 a d o s . 
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3 - A par t i c i p a c a o e urn PYOCGSSO do desenvolvimento da 

consc ienc ia cr i t i c a o do dosconcent r acao de poder . 
4 - A P a r t i c i P a c a o lev a o g r u p o a a p r o p r 1 a r •- s o d o p r 6 -

p r i o d o s e n v o 1 v i m e n t o . 
'5 - A par t i c i p a c a o e algo que so aprende o so a p e r f e i -

coa. 
6 - A par t i c i p a c a o podo ser provocada e organizada sem 

que isso s i g n i f i q u e , necessariamente manipulacao. 
7 -•• Devem ser respeitadas as diferencas i n d i v i d u a l s na 

•Forma de p a r t i c i p a r . 
8 - A pa r t i c i p a c a o pode resolver c o n f l i t o s , mas tambem 

pode gera-Ios. 
i= preciso considerar que a pa r t i c i p a c a o no planejamento 

alem de assegurar a v i b i a l i z a c a o do propest as a p a r t i r do diag
nostic o, esta a r t i c u l a c a o e v i t a a duplieacao de acoes e a per-
m a n e n c i a d e e s P a c o s v a z i o s , p o r o u t r o 1 a d o, e i m p o r t a n t e q u e, p a -
ra o delinearaento do problema, as pessoas ou grupos que sofrem os 
sous e f e i t o s sejam ouvidos e est e jam represent ados durante todo o 
processo, na medida em que pode ser questionada a qualidade da 
p a r t i c i p a c a o , a p a r t i r da consideraeao de que o povo nao esta 1-
sento da alienacao ao mesmo tempo que, historicamente, o saber 
t e m s i d o a p r o p r i a d o p r i v a d a in e n t e p o r u m r e d u z i d o g r u p o d e i n t e -
1ect u a i s . 

E precise considerar que todos os que, de alguma forma, 
fazem a educacao ou sofrom os seus e f e i t o s , nao obstante uma pes-
s i v e l precariedade de q u a l i f i c a c a o , desenvolverem formas proprias 
de compreender, de i n t e r p r e t a r , de p a r t i c i p a r do processo educa-
t ivo . 

0 tec n i c o, P O r s U a v e z, t e m a p o s s e d o s a b e r t e 6 r i c o, 
mas nao a convivencia com os problemas do c o t i d i a n o , o que, par 
sua ve z, tambem l i m i t a sua 1e i t u r a da r e a l idade. 

Dai a proposta de que, no processo de investigacao e i n -
tervencao na re a l i d a d e , a p a r t i c i p a c a o se const i t u a em espaco pe
rt a g 6 g i c o n o q u a1 a s 11 m 11 a e o e s da te o r i a sem a p r a t i c a e d a pr a-
t i c a sem t e o r i a possam ser superadas. 

No pi a ne j ament o p a r t i c i p a t i v o o g r u po a pr e nd c a e nf a t i -
zar as formas do pensar, o processo do tornada de decisao, o de-
senvo 1 viment o d a c on sc i en c i a g r u p a l , a aut od i r i g i r ••-se c omo su j e i • 
to de seu desenvolvimento e do sua h i s t o r i a . 

PINTO (1986), numa analise f e i t a sobre o planejamento 
p a r t i c i p a t i v e , e n f a t i z a o f a t e de que a consciencia se expressa 
quase sempre de forma i n d i v i d u a l e acrescenta: 

" Para alter-sr as praticxs ao: as conrfutas e traas;farma
la s em praticas coletivas e preciso que se transforms a percepcao 
da propria realidade." i 

Diante dessa concepcao essa transformacao devera ocorrer 
tanto em n i v e l ideologico para promover a passagem de p r a t i c a s 
i n d i v i d u a l s a p r a t i c a s c o l e t i v a s , Como na for«:a do abordagem dos 
prob1emas. 

j. •• PINT0 . J . B . PI ane jament o Par t :i.c i P a t ivo . Rit o ou Prat ica de 
classo? Cadernos de Planejamento P a r t i c i p a t i v e , UNIJUx.3 P.1935. 
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Analisando a h i s t o r i a da educacao escolar percebermos 

d i f e r e n t e s concepcoes do processo de planejamento do acordo com 
cada contexto s6cio•-po 1 i t ico-econ6mico•••• cu 11ura 1 . 

i ~ A Fase do p r i n c i p i o p r a t i c o , relacionada a tendencia 
t r a d i c i o n a l de educacao, em que o planejamento era f e i t o sem 
grande preocupacao formal, basicamento polo professor e com a 
preocupacSo de est: • 'seer a tar ofa a ser desenvolvida em sala de 
aula. 

£ -A Fase i n s t r u m e n t a l , relacionada a tendencia t e c n i -
c i s t a de educacao, i n f l u e n c i a d a pel as t e o r i a s comport amentistas, 
dando-se muita enfase ao aspecto fo r m a l , a especificacao do todos 
os c omP or t ament os var i ave i s , f azen d o p ar t e d e uma amp 1 a est r at e••-
gia de expropriacao do que fazer do eduoador e do esvaziamento da 
e d u c a c a o c o m o f o r c a d e c o n s c i e n t i z a c a o , lev a n d o a u in c r e s c e n t e 
processo de alienacao e destruicao da educacao nac i o n a l . 

3 - A Fase do planejamento p a r t i c i p a t i v e f r u t o da re-
s i s t e n c i a e d a p e r c e p c a o d e g r u p o s d e e d u c a d o r e s q u e s e r e c u s a v a m 
fazer t a l reproducao do sisterna e foram buseando formas a l t e r n a 
te v a s d e f a z e r e d u c a c ao e, po r t a nt o, d e p1 ane j ar a e d ucacao. 0 
saber deixou de ser considerado como proprieda.de de " especial i s -
t a s , " passando-so a v a l o r i z a r a p a r t i c i p a c a o , o d i a l ego, o poder 
c o l e t i v o l o c a l , a formacao da consciencia c r i t i c a a p a r t i r da re
f l e x a o s o b r e a p r a t i c a t r a n s f o m a d o r a . 

Cabera, p o r t a n t o , ao grupo que deseja implantar urn pro-
j e t o , c r i a r condicoes de p a r t i c i p a c a o , a mais ampla p o s s i v e l , nao 
se t r a t a p o i s , apenas do uma boa vontade e clareza t e o r i c a , mas 
de uma l u t a p o l i t i c a , para o estabelecimento do condicoes minimas 
para desencadear o processo do construcao c o l e t i v a . 

Se a praxis p a r t i c i p a t i v a e a educacao para a p a r t i c i p a 
cao nao se desenvolverem e se amp liarem nas i n s t i t u i c o e s e grupos 
em que atuamos, correremos dois r i s e o s muitos frequentos na pra-
t i c a d e p1 ane j amen t o: 

- Nao pa r t i c i p a c a o - o planejamento pode ser u t i l i z a d o 
c o m o i n s t r u m e n t o d e d o m i n a c a o , u m p e q u e n o g r u p o pi a n e -
j a e decide o destine de urn grande conjunto de pessoas 
que deverao apenas executar a q u i l o que f o i planejado, 
estabelecendo urn processo de desumanizacao, de a l i e n a -
C a o , j a q u e o p r 6 p r i o d o s e v h u m a n o e u m a u n :i. d a d e e 
nao uma separaeao, entre o pensar e o fazer, o a n a l i -
z a r e o d e c i d i r , o c o n s t. r u i r e o u s u f r u i r . 

- Idealismo - Ha tendencia do v a l o r i z a r as ideias em de-
t r imento da prat i c a e mesmo em superistimar o poder 
das i d e i a s , como se bastasse uma i d e i a c l a r a para que 
acontecesse a transformacao da re a l i d a d e . 

E preciso planejar uma educacao que pelo sou processo 
dinaraico, possa ser criadora e l i b e r t a d o r a do homem. Planejar uma 
educacao que nao l i m i t e , mas que l i b e r t e , que conscientize e com-
prometa o homem diante do sou mundo. Este e o teor que se deve 
i n s e r i r em qua1quer planejamento educacional, ou seja, urn plane
jamento que se preocupe em desenvolver aos indi v i d u o s a r e v i t a l i -
zacao pessoal, os d i r e i t o s , as responsabilidades e o compremeti-
m e n t o P a r a c o n s i g o e c o m o s o u t r os . 

Na p r a t i c a pedagogica atu a l o processo de planejamento 
do ensino tern sido objeto de constanto indagacoes quanto a sua 
validade como e f e t i v o instrumento de melhoria q u a l i t a t i v a do t r a -

http://proprieda.de
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balho do professor. Percebe-sc, de i n i t i o , que os o b j e t i v o s edu 
cac i o n a i s p ropost os noa cur r i c u I os dos cursos apresent am--se 
confusos e desvinculados da realidade s o c i a l . Os eonteudos a so™ 
rem trabalhados, per sua vez, sao d e f i n i d o s de forma a u t o r i t a r i a , 
pois os professores, v i a do r e g r a , nao participant dessa t a r e f a . 
Ne s s as con d i c oe s, t e n d e m a m o st r a r ~ s e s e m e1o s s i g n i f i ca t i v os c om 
as experiencias do vida dos alunos, seus interesses e necessida
dos . 

Os recursos d i s p o n i v e i s para o desenvolvimento do traba
lho d i d a t i c o tendem a ser considerados como simples instrumentos 
de i l u s t r a c a o das aulas, reduzindo-se dessa forma a equipamentos 
e objetos muitas vezes ate inadequados aos o b j e t i v o s o eonteudos 
est udados. 

A metodologia u t i l i z a d a , ,observa-se que esta tern se ca-
ra c t e r i z a d o pel a predominaneia de at i v i d a d e s transmissoras do co
nhecimento, com P O U C o o u n e n h u m e s p a c o P a r a a di.se u r s s a o e a a n a -
l i s e c r i t i c a eonteudos. 0 aluno sobre ess; situ.acao tern se mos-
trado mais passive do que a t i v o , e per decorrencia, seu Pensamen-
t o c r i a t i v o to m s i d o m a i s b 1 o q u e a d o do q u e e s t i m u 1 a d o . A a v a 1 i a -
cao da aprendizagem, per outre lado, tern side resumido ao r i t u a l 
d as P r o v a s pe r i o d i c a s, a t r a v e z das qua i s e v e r i f i c a d a a qua n t i da-
d e d e cont eu d os as s i m i 1 ado pelo a1uno. 

No contexto aeima d e s c r i t o , observa-se que o professor 
a s s u m i n d o s u a a. u t or i d ad e i. v e s t i t u c i o n a 1 , tor m i n a p o r d i r ec i on a r 
o processo ensino-aprendizagem de forma isolada dos condicionan
tes h i s t o r i c o s presentes na experiencia de vida dos alunos, e que 
o p1 an ejamen t o dc ens in o t em se ap r esen t ad o d e for ma como d i sv i n-
culado da realidade s o c i a l , caracterizando-se como uma acao meea-
nica e b u r o c r a t i c a do professor, pouca construindo para elevar a 
quantidade da acao pedagogica desenvolvida no ambita escolar. 

A p a r t i r dos desacertos observados na atual p r a t i c a pe
dagogica em nossas escolas, sentimos que o processo de planeja
mento do ensino precisa ser repensado. A visao negativa desse 
P r oc esse d emos t r ad a p e 1 a g r an de ma i. o r i a d os p r o f essor es n ao p od e 
ser considerada como uma situacao i n r r e v e r s i v e l . Entendemos que o 
planejamento d i r i g i d o para uma acao pedagogica c r i t i c s , e t r a n s -
formadora p o s s i b i l i t a r a maior seguranca para lidav com a relacao 
educativa que ocorre na sala do aula na escola como urn todo. Nes™ 
se s e n t i d o , o planejamento adequado, bom como o seu resultado •••• " 
0 bom piano do ensino" - se t r a d u z i r a pel a acao pedagogica d i r e -
c i o n a d a d e forma a s e i n t e g r a r d i a1e t i e ame nt e ao c o nc r e t o d o e d u-
cando, buscando transforma-1o. 

D e a cordo com SAM IA NI < 19 8 4, P . 9 > a e s c o 1 a e x i s t e "p a ra 
propiciar a aquisicao dos inst rumentos que possib iIitam o acesso 
ao saber elaborado (ciencias), bem como o propria acesso ao rudi-
men£os desse saber." 

Nossa conoepcao, a questao do planejamento do ensino nao 
pod era ser compreendida de maneira mecanica, desvinculada das re--
1 a c o e s e n t r e e s c o 1 a e r e a 1 i. d a d e I-. i s 16 r i. •;: a . E m v i s t a d i s s o, o s 
eonteudos a serein trabalhados atraves do c u r r i e u l o escolar p r e c i -
sarao estar estritamente relacionados com a experiencia de vida 
dos alunos. Essa relacao i n c l u s i v e , mostra-se como condieSo ne-
cessaria para que, ao mesmo tempo em que ocorra a transmissao de 
c o n h e e i m e n t o s, p r o c e d a - s e a s u a r e e 1 a b o r a c a o c o m v i s t a s a p r o d u -
cao de novos conheeimentos. 0 resultado dessa relacao d i a l e t i c a 

http://di.se
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sera a busca da apiicacao dos conhecimentos aprendidos sobre a 
rea1idade no senfc1do de fc ran s f o r m a ••-1 a. 

Essa -forma de acao imp I l e a uma convivencia do pessoas 
q u e d i s c u fc e m, d e c i d e m, e xe cuIfc am e a v a l i a m a fc1v i d ad e s P r o P o s t as 
c o 1 e t i v a m e n t e . A p a r fc i r d e s s a c o n v i v e n c 1 a, o p r o c c s s o e d u c a fc i v o 
passa a desenvolver mais facilmente seu papel fcransformador, 
p a i s , a medida que discufcem, as pessoas r e f l e t e m , quest ionam, 
coneienfcizam-se de problemas e o l e t i v o s e decidem-se per se enga-
j a r na lufca pela melhoria do suas condicoes de vid a . 

No bojo desse estudo naturaiments configurado o universe 
s6cio•••• cu 11uv a 1 da e 11 enfcc 1 a esco 1 ar , p o s s i b i l i f c a r a assim a earae-
t e r i z a c a o d o s i n fc e r c s s e s e n e c e s s 1 d a d e s d o s e d u e a n d o s p a r a a s 
quais a acao pedagogica estara sonde planejada. Nesse sentido, 
pesquisar os alunos objetivando i d e n t i f i e a r o que eles j a conhe-
com, o que asp i ram e como vivem, sera uma tare-fa imp rose ind ivo 1 . 

Os alunos possuem uma experiencia que nao podera ser i g -
norada pela escola, experiencia das situacoes de vida, das r e l a 
coes pessoais, bem como uma sign 1 f i c a t i v a m u l t i p l i c i d a d e de i n -
•formacoes e conhec iment os embora do Forma fragment ada e dispersa. 
SNYDERS ( i ? 7 4 ) . 

D e s s a -F o r m a, p r o f e s s o r e s e e s p e c i a 1 i s t a s nao t e r a o q u e 
agir de mode compartimentado. 0 trabalho pedagogico devera esfcar 
v o l t ado para o engajamento permanente de todos os elementos en
voi vidos no processo, cada urn con t r i b u i n d o dentro de suas ponton-
c ia1idades e l i m i t acoes. 

Tal pesPec t i va, con t ud o exig i r a uma post ur a. docent e que 
seja comprometido nao so com o pedagogico, mas tambem com o so
c i a l . E x i g i r a , pois urn compromisso do professor com uma educacao 
P o 1 i t ica e nao ideol6g i c a . 

Em s i n t e s e , na efetivaeao dessa forma de planejamento e 
importante que se ressltem suas p r i n c i p a l s direfcrizes-. - a acao 
d e P 1 a n e j a r i m p 1 i c a a p a r fc i c 1 p a e a o a fc i v a d e fc o d o s o s e I e m e n fc o s 
envoividos no processo de ensinoj - deve p r i o r i z a r a busca da u-
nidado entre t e o r i a e p r a t i c a ; - o planejamento deve p a r t i r da 
realidade concreta (aluno, escola, contexto s o c i a l . . . ) ; deve es
tar voltado para a t i n g i r o fim mais ample da educacao. 
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TEXTOS APRESENTADOS NOS SEMINARIOS 



PLANEJAMENTO: FUNDAMENTOS E ETAPAS 

PLANEJAMENTO: NfVEIS E SUAS RELAQoES 

Nas ultimas dec: a das, em oomparacao com o que ocorreu 
desde o homem p r i m i t i v o ate os nossos d i a s , houve uma v e r t i g i n o s a 
e Fulminant e ace lev* acao no processo de desenvol v i men to mundia'l . 

Essa mudanca veio a e x i g i r i n t e n s i f i c a c a o das relacoes 
humanas, busca ele amen izar tensoes, eon-Flitos e f'avorecer a par
t i c ipacao, a co1abor acao e a cooperacao. 

P o r i s s o n o m e s mo d i a - a •••• dia e n f r e n t a m o s s i fc u a c o e s q u e 
r equerem p 1 a n e j a m e n t o, so que nem sempr e est ao -F orma 1 izados . 

Ja no cntanfco, quando nos propomos a r e a l i z a r uma a t i v i -
d a d e , nao t a o c o m u. ITI e m n o s s o d i a •••• a •- d i a , b u s c a m o s r a c i o n a 1 i z a •••• 1 a 
atraves de uma metodizacao (caminhos, maneiras), que favoreca, em 
u 1 1 i m a i n s t a n c i a o a 1 c a n c e d o q u e d e s e j a m o s . 

Disso tudo, concluimos que o planejamento e urn conjunto 
de acoes coordenadas entre s i , que ocorrem para a obtencao de urn 
cer t o r e s u l t a d o . 

PLANEJAMENTO: processo que consiste em preparar urn conjunto de 
decisoes, tendo em v i s t a a g i r , posteriormente, para a t i n g i r de~ 
fc e r ITI i n a d o s o b j e t i v o s . 

Nunca devemos pensar num planejamento pronto, imutavel e 
d e -F i n i t i v o, d e v e m o s antes, a c r e d i t a r q u e e 1 e r e p r e s e n t a u m a p r i -
meira aproximacao de medidas adequada de uma determinada r e a l i d a 
de, tornando-se, atraves de sussecivas replanejamentos, cada vez 
mais a pr op r i ad a s pa r a e n i r e n t a r a pr o b1e m a t i c a d e s s a r e a l i d a de. 

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL. e urn " processo continuo que se preocu-
pa com o para onde i r e quais as maneiras adequada para chegar 
l a , para que o desenvolvimento da educacao at enda tanto as neces-
s i d a d e s d o d e s e n v o 1 v i m e n t o d a s o c i e d a d e , q u a n t o a d o i n d i v i d u o . '' 

QBJETIVOS DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL: SEGUNDO JOANA 
CCARACY. 

-• Alcancar maior coerenoia i n t e r n a na determinacao dos 
ob j et i vos e nos me ios mais adequados par a at ing i• • • 1 os ; 

- C o n e i l i a r e aperfeicoar a e f i c i e n c i a i n t e r n a e externa 
do sisterna. 

REQUISITOS DOS FUNDAMENTAIS DO PLANEJAMENTO EUDUCACIONAL SSO: 

- Aplica,'"ao do metodo cienti-Fico na invest igacao da re-
a1idade educat i v a , cu1fcur a 1 , socioa1 e econ6mica do pais; 



- Apreciacaa objefc iva das nec e s s i d a d e s, para s a t i s f a z e -
las ao e u r t o , medio e Ion go prazoj 

- Apreciacaa r e a l i s t a das possibi1idades de recursos hu
man os e f i n a n c e i r o s , a Fim de assegurar a e f i c i e n c i a das solucoes 
pvopost as. 

0 planejamento educacional c o n s t i t u i a abordagem vacio-
nal e cienti-Fica dos problemas da educacao, envolvendo o aprimo-
ramento gradual de conceitos e meios de a n a l i s e , visando a estu-
dar a e f i c i e n c i a e a produtividadc do sistema educacional 02m seus 
m u 11 i p 1 o s a s p e c t o s . 

PLANEJAMENTO CURRICULAR. 

Previsao de todas as ati v i d a d e s que o educando r e a l i z a 
sobre a orientacao da escola para a t i n g i r os f i n s da educacao: 

0 c u r r i c u l a deve ser f u n c i o n a l . Deve promover nao so a 
aprendizagem de eonteudos e habilidades e s p e c i f i c a s , mas tambem 
fornecer condicoes favoraves a apliccaeao e integrac'ao desses co
nhec iment OS . 

OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO CURRICULAR: 

- Ajudar os membros da comunidade escolar a d e f i n i r seus 
o b j e t i v o s , 

- Obter maior a f e t i v i d a d e no ensinoj 
- Coord en ar es for cos para aperfeicoar o processo ens i n o-

aprend izagem. 

PREREGUISITOS DO PLANEJAMENTO CURRICULAR: 

0 p 1 a n e j a m e n t o c u r r i c u 1 a r c o n s fc i fc u i , p o r t a n t o, u in a t e r e -
fa oontinua a n i v e l de escola, em funcao das crescentes exigen-
c i a s , de nosso tempo e dos processes que tentam acelerar a apren-
d i z a g e m. Ser a s e m pre um de s a f i o a t od o s a que1e s e n vo1v i d a o s n o 
processo educacional, para a busca dos meios adequados a obtenc'ao 
de maiores resu11ados. 

PLANEJAMENTO E . fc o m a d a d e d e c i s;o e s b e m i nform ad a s que v i s a m a 
r a t i o n a l i z a c a o das atividades do professor e do aluno, na sifcua-
cao ensino-aprendizagem, possibi1 itando meIhores resulfcados, em 
con se quen c i a, ma i or P r od ut i v i d ad e. 

OS OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO DE ENSINO: 

- A s s e g u r a r u m e n s i n o a f e t i v o e e c o n o m i c o; 
- M e r i f i c a r a macha do processo educative. 

REQUISITOS DO PLANEJAMENTO DE ENSINO: 

0 professor ao planejar o t r a b a l h o , deve estar f a m i l i a -
r i z a d o c o m o <̂  u e P O d e p 6 r e m p r a fc i c a , d e m e n e i r a q u e P o s s a s e 1 e -
cionar o que e melhor, adaptando tudos i s t o as necessidades e i n 
t e r esses de seus alunos. 



0 professor pode organizar t r e s t i p o s de piano de ens i 
no. Begundo HARTINS Ci99i) eles sao assim de-Finidos-. 

PLANO DE CURSO: envoive a previsao de todas as atividades que se-
rao desenvolvidas durante urn determinado tempo (b idlest r e , semes •-
t re ou ano) ; 

PLANO DE UNIDADE, e uma especi-Ficacao maior das unidades que com-
poem o piano de curso e como p r o p r i o none sugere, ele t r a t a de 
un i.dades do cur so ou d ic ip 1 ina que se min isfc r a . 

PLANO DE AULA. e a concretizacao dos n i v e i s a n t e r i o r e s no c o t i 
diano da sala de aula, e a sistematizacao de todas as atividades 
que se desenvol ve na i n t e r acao pro-Fessor-alu.no, numa din arnica de 
ensino-aprendizagem d i a r i a ; 

RELACIONAMENTO: o planejamento educacional e o mais ample geral e 
abrangete. Preve a est ruturacao e o Funcionamento da t o t alidade 
do sistema educacional. A se g u i r , temos o planejamento c u r r i c u 
l a r , q u e e s t a r i n t i m a m e n t e r e 1 a c i o n a d o a s p r i o r i d a d e s a s s e n t a d a s 
no planejamento educacional. 

Assim, chegamos ao n i v e l mais elementar e proximo da e-
cao educativa. E atraves dele que, em relacao ao aluno: 

•- P r e v e m o s m u d a n c a s c o m p o r t a me n t a i s e a p r e n d i z a g e m d e 
e 1 e in e n t o s b a s i c o s; 

- P r o p o m o s a p r e n d i z a g e m a p a r t i r d e e x p e r i e n c i a s a n t e •-
r i o r e s e d e s u a s r e a i s p o s s i b i 1 i d a d e s; 

-• Estimulamos a i n t e r acao das div e r s as areas de estudos. 

A l i n h a de relacionamento se evidencia, exigindo sempre 
urn a l t o grau de coerencia em deter mmacao dos ob j e t i v o s . 

FASES DO PLANEJAMENTO DE ENSINO 

Ao eonversamos com o pro-Fessor, e com urn ouvirmos sobre a 
insu-Ficiencia de condicoes extern as para que ocorra uma conducao 
met o d i c a d o e ns i no. 

Apesar de di-FicuIdades dessa ordem, o pro-Fessor nao deve 
nem pode desanimar. Organizando sua acao, t e r a amp las chances de 
sucesso. 

Por i sso, os p r o -Fessor es , p ar a e -Fe t i var em com p r op r i ed a -
de seu t r a b a l h o , necessitam r e a l i z a r uma previsao basica da acao 
a s e r e m P r e e n d i d a . 

VIS&O GERAL 

CARACTERIZAC^O DAS FASES 

PREPARAC&Q: na Fase de preparacao do planejemento sao pre v i s t o s 
todos o s p a s s o s q u e c o nc or r e m pa r a a s s e g u r a r o d e s e nvo1v i me nt o e 
a concretizacao dos o b j e t i v o s p r e v i s t o s . 

http://pro-Fessor-alu.no


DESENVOLVIMENTO: na Fase de desenvolvimento, a en-Fase recai na 
acao do alu.no e do pro-Fessor. 

APERFEICOAMENTQ. a Fase de aperfeicoamenfco envoive a fcestagem e a 
determinaeao do alcance dos o b j e t i v o s . Estes proeedimentos de a-
valiaeao permit em os aju s t e que se fizerem necessaries a consecu™ 
C a o d o s o b j e t i v o s . 

FLUXOGRAMA 

.Conhecimento da realidade 

Populacao alu.no-
. alu.no 
. c las se

me i o 
escolar 
comun i t ar i o 

Sondagem 

Diagnost ico 

*r of ess or 
. Pessoa 

profassional 

P a r a q u. e o p r o -F e s s o r p os s a p 1 an e j a r a d e q u. a d a m e n t e t a r e --
las e atender as necessidades do aluno, deve levar em considera-
cao o conhecimento da r e a l i d a d e . Este conhecimento const i t u i o 
p r e - r e q u i s i t o para o planejamento de ensino. 

0 levant amen to de dados e fatos import antes de uma rea--
1 i d a d e q u. e p o s s a s e r i n t e r p r c t a d o, c o n s t i t u i a S 0 N D A GEM. 

D e s s a F o r m a o pr o -F e s s o r i nfe r e, c omn o medico dia n t e do 
c l i e n t e , apos rigoroso exame urn r e s u l t a d o . Essa conclusao a que o 
pro-Fessor chega a analise dos dados col et ados const i t u i o diag
nost ico . 

0 diagnost ico ret rat a uma r e a l i d a d e . Com ele o pro-Fessor 
tern apoio para elaboracao de urn piano de ensino, amparando em 
cau.sas r eais e s i g n i f i c a t ivas dent ro do cont ext o esco 1 ar . 

FASES DO PLANEJAMENTO 

Determinacao dos o b j e t i v o s 

quanto ao n i v e l de 
especi-F icacao 

assi F ic^c^o^ 

q u a n t o a o d o m i n i o 

g e r a1 cog n i t i v o a F e t i v o ps c o mo t o v 
espec i -Fico 

a) D e t e r m i n a c a o dos o b j e t i v o s --" E n t e n d e m o s p o r o b j e t i v o s 
educacionais formulacoes e x p l i c i t o s das mundancas que, se espera, 
ocorram QOS alunos mediante o processo educacional." 

b)Selecao e organizacao dos eonteudos -

http://alu.no
http://alu.no-
http://alu.no


Se1ec ao - obj Gfci vos propostos 

0 r g a n i z a e a o s e q u e n c i a 1 •••• 1 o g 1 c i d a d e, g r a d u a 1 i d a d e, con -
t i n u i d a d e , unidade, infccgracao 

C)Se1ec ao e org an i zac ao d e pr oc ed i men t os d e en s i no 
. Objetivos; 

C r i t e r i o s . Natureza da aprendizagem e dos eonteudosj 
. Nivel de desenvo 1 vimento dos a 1 u.nos ; 

Classi ficacao . Proced iment os de ensino gerais > pro-Fessor so 
vai o r i e n t ai-
as atividades 

. Proced iment os de ensino espec i-F icos Hut a dos 
alunos p/ 
concret i -
zar seus 
obj et i v o s . 

d) Selecao de recursos > natureza 

Human os"^ ^ M a t e r i a i s 
pro-Fessor, aluno, pessoal , escolar, comunidade . Do ambiente es

c o l a r , da comu
nidade 

e) Selecao de procedimentos da avaliacao 

Adequacao 

. A o s i s t e m a de a v a1i a c ao e s col a 
Cr i t e r i o s 

Aos o b j e t i v o s - area c o g n i t i v a , a f e t i v a 
pscomot era 

Aos eonteudos e procedimentos de ensino 
! diagnostica 

As modalidades de ! Formativa 
avaliacao ! somativa 

DBS-. * Cognitiva > n i v e l de i n t e l e c t u a l 
* A -F e t i v a > a n s e i o s e i n t e r e s s e s d o a 1 u n o 
•K Ps icomofc or a > p a r t i c i p a c a o dos alunos ( h a b i l idades 

mot eras) 
•» Diagnost ica > veri-Ficar as de-Ficiencias 
K Format iva > in-F'orma e assegura o alcanee dos o b j e t i v o s 
* Somativa > class i f i c a c compara os r e s u l t ados 

Tipos de tecnicas --> Observacao 
f i c!-«a s o u 1 j. s t a d e c o n fc r o 1 e 
anedot ar i o 
escolas 
s i s fc e m a s d e c a fc e g o r i a s 



e n t r e v i s t a e questionario 

sociometria •- sociograma 

f ) Est ruturacao do piano de ensino 

C a r a c t e r i s t i c a s •••• c o e r e n c i a, s e q u e n c i a, f1 e x i b i 1 i d a d e, P r e c i. sao, 
objet ividade 

Tipos- curso unidade, aula 

FASES DO DESENVOLVIMENTO 

PLANO Eli AC&O. 0 professor ao planejar o ensino, a n t e c i -
pa de forma or gan izada, tod as as etapas do trabalho escolar e u i -
d a d o s a ITI e n t e , i d e n t i f i c a m O S o b j e t i v o s q u e P r e t e n d e ITI a t i n g i r , i n 
dica os eonteudos que serao desenvolvidos, seleciona os procedi-
mentos que u t i l i z a r a como est ra t egia de acao e preve quais os 
i n s t r u m e n t o s q u e e n p r e g a r a p a r a a v a 1 i a r o p r o g r e s s o d o s a 1 u n o s . 

F^lesal t am~se com piano em acao, os papeis do professor e 
do aluno, na concretizacao do planejamento, assegurando-se uma 
progressao do p r o j e t o metodica e segura do processo em macha. 

FASES DO APERFEICOAMENTO 

AVALIAC&O E FEEDBACK. ocorre na avaliacao com v i s t a ao 
rep lanejamento ao termine do piano em acao, neste est agio t r e s 
especfes de colocacao parecem se fazer neoessarias: 

••- S i g n i f i c a d o a m p 1 o d e a v a 1 i a cao, i m P 1 i c a d e s c r eve r o 
elemento considerado e j u l g a r seus v a l o r ; 

- A f e t i v i d a d e e e f i c o i e n e i a no contexto do planejamento 
gera!, qualidade e rendimento estao assim, estritamente v i n c u l a -
do ; 

•••• Termo feedback, e urn dos elementos basicos num plane
jamento de ensino. E atraves dele que todos os elementos env o l v i -
do no processo tern condicoes de receber informacoes e perceber 
como s e s a i r a o o u c o mo est a o s e s a i nd o n a r e a1i zacao d o s ob j c t i -
vos . 
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£mC£I»JJi£rjJQ D£ ENSINQ. 

Nao peruianeca sempre na estrada pub I l e a , indo per onde 
os outros vao . Deixe o caminho batido ocasionalmente c embrenhe-
se na mata. Esteja cerfco de que encontrara alguma coisa d i f e r e n t e 
do que voce v i u ate entao. Pode ser ua coida pequena, mas nao a 
ignore Siga, e explore ao seu redor, uma descoberta leva a outra 
e, artes que voce- se de cent a, t e r a alguma coisa r e a l men te digna 
para pensar . Toda a descoberta realente grande -Foi o resultado do 
pensamento 

( B E L L ) 

1 - £JQHC£ITQ 

Ao se pensar em planejar todo professor deve se preocu-
par com o que querem fazer de seus alunos. Pois, o o b j e t i v o dessa 
pergunta derofca a importancia da determinacao dos r e s u l t ados que 
se espera obter o f i n a l do c i c l o de ensino. 

3egundo, Taba (1974), nem todos os individuos chegam a 
aprendizagem u t i l i z a n d o o mesmo procedimento, o mesmo t i p o de a-
t i v i d a d e ou os mesmos recursos. 

Portanto, podemos dizer que procedimentos de ensino sao 
acoes, processes ou comportamentos planejados pelo professor, pa-
r a c o 1 o c a r o a 1 u n o e m c o n t a t o d i r e fc o c o m c o i s a s , f a t o s o u f e n 8 m e -
nos que o p o s s i b i l i t e modificar sua conduta, em funcao dos obje-
t i vos p r e v i s t os. 

2 - CLAS&IfJS^iZAQ. 

As acoes exereidas pelo professor, bem como as acoes e™ 
xercidas pelos alunos, sao deteminantes da relacao ensino-apren-
d i z a g e m, como um pr oc e s s o i n t e r a fci v o. 

Uma vcz que a interacao e a acao que exercem, uns sobre 
o s o u. t r o s , o s m e m b r o s d e u m o r g an i s m o s o c i a 1 . 

0s procedimentosde ensino c 1 assificam•••• se em-. 

a) FRQCEMiJENTQS DE ENSINQ GERAIS. 

Os procedimentos de ensino gerais incluem acoes, pvoces-
s o s o u. c o m P o r t a m e n fc o s p e 1 o s q u a i s o p r o f e s s o r a fc u a s o b r e a P e s s o a 
que aprende orientando e controlando as condicoes externas favo-
ra v e i s a aprendizagem. 

E s s e s p r o c e d i m e n t o s c o m p r e e n d e m : a p r e s e n t a c a o d e e s t i m u -
l o s , comunicacao verbal e promocao de feedback. 

b) PRQCEDIliENTQS DE ENSINQ ESPECIAIS 

Incluem maneiras p a r t i c u l a r e s de organizar as condicoes 
externas favoraveis a aprendizagem, enfatizando as atividades que 
s a o r e a 1 i z a d a s p e 1 o s a 1 u n o s e n q u a n t o a P r e n d e m . 



As tecnicas de ensino, p o r t a n t o , representam maneiras 
p a r t i c u l a r e s de organizar o ensino, a Fim de provocar a a t i i d a d e 
do a1un o, n o pr o c e s s o d e apr e nd i za gem. 

As tecnicas de ensino c 1 a s s i f i c a m - s e e m : 

•••• Tecnicas de ensino i n d i v i d u a l izado; 
Tecn icas de ens ino em grupo. 

ATIVIDADtlS. 

A selecao e organizacao das at i i d a d e s ou experiencias de 
apr end izagem pressupoe alguns c r i t c r i o s que todo professor dee-
cons i d e r a r : 

• Objetios pretend ides; 
• Natureza de aprendizagem; 
- Natureza do eonteudo.; 
• N£ ve1 d e desenvvolviment o dos a1uno s. 

R i. s k ( i 9 6 7 ) n o s d i Z q u e a p r o v a p r i n c 3. p a 1 d o v a 1 o r d o 
que se aprends e a Kabilidade para a p l i c a - l o na vida d i a r i a . 0 
aluno deve s e n t i r a relacao que se e x i s t e entre as atividades que 
r e a l i z a em classe e as situacoes d i a r i a s que a vida apresenta. 

E necessario que os professores planejem atividades ou 
experiencias de aprendizagem r e a i s , t a n t o para c l a s s i f i c a r o s i g ~ 
n i f i c a d o dos conceitos como tambem, para a p l i c a - l o s . 

As atividades ou experiencias de aprendizagem podem ser 
dedutiva ou i n d u t i v a . 

0 professor apresenta uma generalizacao, que pode ser 
uma i d e i a , c onceito, p r i n c i p i o , r e g r a , l e i , conclusao, e t c , e so-
1i c i t a qu e o a1u n o a aP1i que a f a t e s p a r t i cu1 a r e s. 

Logo, a abordagem dedutiva parte do gera1 ao p a r t i c u 1 a r. 

0 professor u t i l i z a como panto de p a r t i d a a apresentacao 
de casos part icu1 ares Para chegar a f ormu1 acao de generalizacao. 

E conveniente enf at izar que, na abordagem indut i v a , e 
absolutamente necessario colocar a disposicao do aluno muitos ca-
sos p a r t i c u l a r e s , mas tantos quantos autorizem uma generalizacao. 

a) ABQRDAQEli DEDUTIVA 

T a n t o a a b o r d a g e m d e d u t i v a c o m o a a b o r d a g e m i n d u t i v a s a o 
maneiras p a r t i c u l a r e s de organizacao das situacoes de ensino. 



TtsCNICAS DE g
MS
TKin 

As tecnicas de ensino apresentam maneiras p a r t i c u l a r e s 
de organ iz a r as condicoes externas a aprendizagem com a -fin a l i d a 
de de provocar as modiFicacoes comport amentais desejaveis no a l u 
no . 

As tecnicas de ensino i n d i v i d u a l i z a d o e tecnicas de en
sino era grupo. 

a) liCNICAS BE ENSINQ INDIVIDUALIZADQ 

0 at end iment o as di-Fereneas i n d i v i d u a l s e o Fundament o 
das tecnicas de ensino i n d i v i d u a l i z a d o . 

3 a o t e c n i c a s d e ensino ind i v i d u. a 1 i z a d o p o r e x e m P 1 o : o 
estudo atraves de fichas d i d a t i c a s , a instrucao programada, o mo-
delo de ensino, a observaeao, o estudo de t e x t o s , o l a b o r a t o r i o , 
a l e i t u r a , a redacao, a pesquisa bib 1 iograf'ica, o estudo d i r i g i -
do, a e n t r e v i s t a , a solucao de problemas e e t c . 

EiHimflS ATRi\V^I'£JEJXii(lS D I D & U £ & £ 

Consiste em colocar a disposicao do aluno, na sala de 
aula , as fichas d i d a t i c a s necessarias ao estudo de um determinado 
confc eu.do . 

As Fichas d i d a t i c a s se compoem de: 

- Ficha de Nocoes 
- Ficha de Exercieios 
- Ficha de Correcao. 

As Fichas sao organizadas obedecendo os seguintes c r i t e -
r ios •. 

- 0 conteudo para estudo e apresentado na -Ficha de no-
coes; 

- As respostas correspondentes sobre os eonteudos sao 
i n c l u i d a s na -Ficha de e x e r c i c i o s ; 

- As respostas correspondentes as questoes Formuladas 
sao apresentadas na Ficha de correcao. 



Consiste em ap resent ar ao a1uno um problema que est imu1e 
0 pensamento r e f 1 exivo Para a 1 cancar uma sa 1 ueao sat i s f a t o r i a . 

0 piano de t r e s passes i n d i c a quanto e necessaria a f l e -
x i b i 1 i d a d e n a o r g a n i z a c a o d a s a t i v i d a d e s d e b u. s e a d e s o 1 u c a o a o 
problema apresentado, ao mesmo tempo que sugere uma sistematica 
d e P rocedimen t os. 

PASSO I - INTRODUCE DO PROBLEMA 
PASSO I I •- TRABALHAR 0 PROBLEMA 
PASSO I I I - PASSO FINAL 

Sao t r es os fa t or es que, no minimo, devem ser consider a-
dos pelo professor ao adaptar o problema as necessidades do a l u 
no . 

- Capacidade do a1uno; 
- Experiencias a n t e r i o r e s -
•-• Interesses pessoais. 

b) TECNICAS DE ENSINQ EM GRUFQ 

A en-Fase geral no aproveitamento das possibi1idades 
q u e i n t e r a g e m o i n d i v i d u o c o m o o u. t r o . 

0 que e grupo? 

E o conjunto de alunos que interagem em funcao de obje
t i v o s cooperatives a c e i t o s , onde a pa r t i c i p a c a o de cada urn se 
traduz no pensar com o o u v i r , no ouvir do o u t r e , no aeeitar pes-
s i b i l i d a d e s e reconhecer l i m i t a c o e s e x i s t e n t e s em s i e no out r o , 
no r e s p e i t a r para ser respeitado, no agir e no creseer com o ou
t r e . 

Que papeis podem os in d i v i d u o s desempenhar no grupo? 

a) COORDENADOR 

Suas funcoes basicas sao or l e n t a r e eontro l a r a acao do 
grupo em relacao aos o b j e t i v o s , planejando as cone 1 usees, repre-
s e n t a n d o o s m e ITI b r o s d o g r u p o j u n t o a o p r o f e s s o r e o s d e m a i s c o 1 e 
gas . 

b) RELATOR 

Encarega-se de ver e apresentar as conclusoes do grupo 
ao professor e aos colegas. 



Quais as etapas de processamento das ati v i d a d e s grupais? 

a) PLANEJAMENTO 

Os a 1 un os det er rain am os ob j e t i vos a at i n s i r , ap on t am a 1 
g u m a s a 11 e r n a t i v a s p a r a a a c a o a d e s e n v o 1 v e r , p r e v e m o s r e c u r s o s 
a u t i l i z a r e definem os p ape i s de cad a u.m . 

b) AC&0 DO GRUPO 

E K S C U C M da acao planejada. I n c l u i c o l e t a de dados e ma
t e r i a l da elaboracao dos dados e r e l a t o r i o s do grupo. 

C) AVALIACAO 

Os alunos v e r i f i c a m se todos os o b j e t i v o s foram a t i n g i -
dos e se o desenvolvimento, ou s e j a , o desempenho de eada urn de
les correspondeu as expeefcativas do grupo e as suas p r o p r i a s . 

EEmiESQS DE EiiSINO 

1 •••• CONCEITOS BASICOS 

P a r e e e f ac i 1 t r at ar o s r e e u r s o s o u meios par a o e ns i no, 
pois ha uma variedade de obras que analisam com riqueza de porme-
nores as maneiras de emprega-1os. 

a) MEIOS como sinonimos de modo de instruc'ao ou veiculos para a -
apresentaeao de estimulos. Como per exemplos de meios pode-
mos c i t a r a voz do pro-Fessor, urn s o r r i s o ou uma palmada, l i -
vros e e t c . 

Os meios sao recursos f i s i e o s u t i l i z a d o s com o -Fim de 
apr esen t ar est imu. 1 os ao educando . Est es est imu 1 os, exPr essos pe 
los meios, e as respostas dos educandos aos mesmos, realizam os 
fatos pedagogicos. Portanto, aqui o termo "meio" i n c l u i todos os 
seguintes, mecanismos e outros quaisquer do carater semelhante: 
l i v r o s g r a f i c o s , gravacoes, d i s p o s i t i v o s , f i l m e s , a voz e os ges-
t o s d o d o c e n t e , fc e x fc o s p r o g r a ITI a d o s , m a q u i n a s d e e s c r e v e r , fc e 1 e v i •••• 
sao educafciva e regisfcros em video-fcapo. 

b ) M E10 S c o m o r e c u r s o s a u d i. o v i s u. a i s 

Ha uma teenica audiovisual (forma r a c i o n a l de u t i l i z a r 
o s m e i o s p a r a c o n d u z i r a a p r e n d i z a g e m ) e m e t o d o s a u d i o v i s u a i s 
(conjunto de meios e tecnicas selecionadas, organizadas c u t i l i -
zadas em f uncao dos ob j et i vos) . 



Recursos audiovisuais sao todos os suportes da comunica
cao, ou veiculos ou os meios u t i l i z a d o s para se comunicar uma i -
d e i a, im agem, i nf o rma c ao o u c ont eudo. 

C) MEIOS NA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

E a maneira segundo a qua! se combinam os Fat ores de 
producao da educacao (construcao, equipamento escolar, corpa do-
cente, meios de comunicacao, metodos de ensino,. etc.) para obten-
c'ao do produto Final . 

A tecnologia educacional pode ou nao implicar usos de 
recursos m a t e r i a i s . Seu campos e mais vasto-. destina-se a organi-
zaeao e apIicacao de recursos humanos, m a t e r i a i s , ideias e proce-
dimentos e ao desenvolvimento de sistemas i n s t r u c i o n a i s , e esta 
s e m p r e v o 11 a d a p a r a p r o b 1 e m a s d a e d u c a c a o . 

E - C L A S S I F I C A C 8 0 

Ha uma classi-Ficacao t r a d i c i o n a l que di s t i n g u e os reeur-
sos v i s u a i s (projecoes, c a r t a z e s ) , os recursos a u d i t i v o s ( r a d i o e 
gravacoes) e os recursos audiovisuais (cinema e t e l e v i s a o ) . Tra-
ta-se de uma classi-F'icacao de use c o r r e n t e , mas a r b i t r a r i a , p o i s , 
na p r a t i c a , as expressoes v e r b a l s , sonoras e v i s u a i s se comple
ment am . 

CONE DE EXPERIENCIAS DE EDGAR DALE 

A obra considerada classics, sobre audiovisuais -Foi es-
c r i t a per Edgar Dale, em 1954. 0 autor propos o "cone de expe
r i e n c i a s " , no qua I h i e r ar qu i za os var i as me i. os eITI FUnc ao d o g r au 
de abstracao. 

0 cone prop os to como ajuda v i s u a l , pode conduzir a -Falsa 
i n t e r p r e t a c a o de que o autor classi-Ficou os meios par ordem de 
di-Ficuldade. Ora, abstracao crescents nao signi-Fica di-Ficuldade 
crescente, pois uma abstrracao nao e necessarlamente d i - F i c i l . 
Tambem nao ha eon-Flito entre as coisas concret as e as abstracoes. 

ASPECTOS BASICOS DO EMPREGO DE RECURSOS NA SXTUAC&O 
DE ENSINO 

A c l a s s i f i c a c a o dos meios em geracao proposto por Gil bur 



Schramm, most rem quo, embora aplieados nos dias de hojo, muitos 
deles datam de seculas pass ados. A " exploracao dos aud i o v i -
s u a i s " , por em, e ma i s r ec en t e. 

PORQUE EMPREGAR RECURSOS NA SITUAQSO DE ENSINO-CAUSAS 

- Argument o base ado na anlogia com e sem emprego em ou-
t r a s a r e a s da vida h urnan a. 

Nao se pode Falar do emprego de recur sos na escola sem 
recor r e r as informacoes sobre os r e s u l t ados obtidos em situacoes 
diversas, podemos oomparar para evidenciar o v a l o r , pois os en
contramos em varias atividades p r o f i s s i o n a i s e c u l t u r a i s . 

•-• Argument o baseado nos merit os i n s t r i nsecos . 

Ninguem c o n t e s t a r i a o valor dos meios de comunicacao na 
era dos sat e l i t e s e da t e l e v i s a o a cores; como o ensino exige co
mun icacao esse argumento e muito Facil de ser comprovado. 0 radio 
educativo e a t e l e v i s a o educativa tern side ponto de p a r t i d a para 
aumentar as aquisicoes Fora da escola. 

•- Ar g ument o b asead o nas P r ovas d e u.13.1 i zac ao pel O S p r o 
•ressorcs . 

Este argumento e apresentado pelos pro-Fessores que tern 
empregado recursos audiovisuais ou out 1) OS, admit em terem sido va-
l i o s o s os r e s u l t ados obtidos. 

b) PARA QUE EMPREGAR RECURSOS-FIN.ALIDADES 

P a r a to r n a r a a p r e n d i z a g e m m a i s s i g n i f i c a t i v a o u p a r a 
manter se p o s s i v e l , melhor o rendimento de urn sistema educativo 
em expansao. 

Servem para apresentar com nlaior clareza e precisao os 
C o n t e 6. d o s . I n t r o d u z i r u m a a u 1 a c o m s 1 i d e s p o d e i n c e n t i v a v o a 1 u n o 
e c a n a 1 i s a r o d i n a m i s m o p s 1 q u i c o d e s p e r t a d o . 

C) COMO EMPREGAR OS RECURSOS-FUNCoES, C R I T E R I O S DE SELEC&O E GUI-
DADOS 

A a v a 1 i a c a o d o s res u. 11 a d o s d e e m p r e g o d o s r e c u r s o s e 
port ante, p a r c i a l , porque e complexa separar os e f e i t o s d i r e t o s 
do emprego dos audiovisuais em relacao ao oonteudo, emprego dos 
e f e i t o s relacionados a estimulacao, a criacao de um clima p r o p i -
c i o , as novas aqu.is icoes . 



- C R I T E R I O S DE S E L E C 8 0 DE RECURSOS 

A selecao ser i a Facil se os in d i v i d u o s tivessem os mes~ 
mos o b j e t i v o s e as mesmas experiencias. Os o b j e t i v o s pretendidos 
sao fundamentals para selecionar os t e x t o s , o material i l u s t r a t i -
v o, e a s a j u d a s t e c n o 16 g i c a s . 

- ADEQUAC&O 

A a d e q u a c a o d e v e r e f e r i r -• s e a o s o b j e t i v o s, a o s c o n t e u -
dos, aos alunos e aos meios. Ha desrespeito a adequaeao quando, 
por exemplo-. 

- o l i v r o t e x t o e usado como fonte exclusiva de in-Forma~ 
caoe o cent eu. do a que se r e f e r e esta a l t e r ado devido aos o b j e t i 
vos, ou s e j a , avancos c i e n t i f i c o s . 

- ECONOMIA 

Refere-se a relacao e ao tempo necessario para elaborar 
ou escolher o recurso e o o b j e t i v o pretendido. 

- DISPONIDILIDADE 

Os recursos devem estar d i s p o n i v e i s no memento de sua 
u t i l i z a c a o . A previsao de use dos recursos das escolas e condicao 
p a r a a s u. a d i s p o n i b i 1 i. d a d e . 

••- PRECIS&O 

Os recursos devem dar uma informaeao tao exata quanto 
seja p o s s i v e l . 

- CUIDADOS NA UTILI2AC&0 DOS RECURSOS 

. Examinar previamente o funcionamento dos aparelhosj 

. Apresentar no memento oportu.no; 

. Contvolar o tempo d i s p o n i v e l ; 

. Preparar os alunos para o emprego. 

4 - 0 PROFESSOR E 0 EMPREGO DE liULTI-HEIOS 

0 ensino tern per o b j e t i v o procurar mudancas de comporta-
mento e o professor age sobre os alunos procurando o r i e n t a - l o s . 
Por i s s o , o professor em todo o memento, deve levar em considera-
cao as reacoes dos alunos e procurar adaptar a esses aspeetos a 
sua acao doeente. Os meios tern missao de f a c i l i t a r o trabalho do 
Pr of essor e permit i r ind ividua1izacao do ensino, nao rebe1i-1o. 

i 
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OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

A f o r iYi u 1 ac So d e o b j e t i v o s e -F u n d a m e n t a 1 e m q u a 1 q u e v a t i -
vidade. Decidir os o b j e t i v o s s i g n i f i c a d e c i d i r as aplendizagens 
r esu1fc an fc e d e ens i n•. 

Era torno da formulacao de o b j e t i v o s g i r a todo o trabalho 
do pro-Fessor. A selecao dos eonteudos, dos proced iment os e dos 
recursos decorrera de determinacao dos o b j e t i v o s e nao podera ser 
avaliado o que os alunos aprenderam se nao se f i x a r o que se pre-
fc end i a obter . 

DISTINCT ENTRE FINS E OBJETIVOS 

A p a 1 a v r a •!• i m r e i e r e - s e a f i n a 1 i d ad e s : 

.... Abstratas, t eerie as, idea i s , de Ion go aleance, pert en-
centes ao mundo dos valores nao experimentais, nao a v a l i a v e i s de 
maneiva d i r e t a . 

A palavra o b j e t i v o s re-Fero-se a -F i n a l idades: 

..„ Concretas, p r a t i c a s , r e a i s , alcancaveis em determinado 
P e r l od o pertencent e s a o ITI U n d o d o s b e n s e x per iment a i s a v a l i a v e i s 
d i r e t a m e n t e . 0 s -F i n s d a e d u c a c a o o r i e n tarn o s i sterna educacional e 
determina o per-Fil de homen que a educacao procura -Formar . 

FONTES DOS OBJETIVOS 

Nao ha uma Fonte tin ica j a que todos possuem valores e 
per isso devem ser eonsideradas. Para Ralph Tyler sao -Fontes dos 
o b j e t i v o s : o aluno, a soeiedade e o eonteudo. 

Faz••-se neeessar i o iden t J. f i c a r as contr ibuicoes que cada 
cont eu.do pode pr est ar a educacao . 

TIPOS DE CLASSIFICAQ£0 GERAL DE OBJETIVOS 

QUANTO h CLASSIFICACSO 

F-'ara Est eves (1968) os o b j e t i v o s elassi-Ficam em gerais e 
e s p e c i f i c o s . 

Objetivos gerais: sao complexes e alcancaveis em deter-
m i n ad o p er lod o d e fc emp o . Suas F un c oes sao -. 

Esclarecer e de-Finir os diversos n i v e i s de ensino.; 
.._ D e t e r m i n a r e c o n t r i b u i r n o s r e c u r s o s e n a s d i s e i p 1 i n a s 

P a r a e d u a c a o . 



QUANTD AOS DOMiNIOS 

Podem ser: 

* Cognitivos, abrange conhecimenfcos, conceifcos, i d e i a s , 
P r i ncip ios e hab i 1 i d ad es men fc a i s. 

* A f e t i v o s, ab r an g e o b j e fc i v o s a s soc i a d o s a a fc i fc ud e s, v a•••• 
lores e apreciacoes. 

* Psicomotores, abrange o b j e t i v o s associados a h a b i l i d a 
des mot eras. 

FUNCSO DOS OBJETIVOS 

Podemos apantar as seguintes funeoes dos o b j e t i v o s espe 
c i f icos •. 

Esclarecer os o b j e t i v o s visadosj 

* Per mi t i r ma i o r pr e c i s ao n a avaliacao dos r e s u11 ad os; 

Comu.niear aos alunos o que se esperam deles. 

RELACoES ENTRE OBJETIVOS E CONTEuDOS 

Urn o b j e t i v o e tanto mais u t i l quanto melhor percebido 
como urn meio para a t i n g i r urn fim e nao urn fim em s i mesmo. 0 es
tudo de urn conteudo sera urn instrumento que conduz a consecucao 
do o b j e t i v o . 

RELACAO ENTRE OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS 

0 proces s o de ap r e n d i zag m d e v e t e r um a d i r e c ao pr e v i a-
ment determinada e expressa pelos o b j e t i v o s . Os procedimentos sao 
meios para que o aluno at i n j a os o b j e t i v o s . 

RELACSO ENTRE OBJETIVOS E AVALIACAO 

A avaliacao c necessaria ao professor para determiliar o 
progresso e a d i f i c u l d a d e s que devem ser superadas para que o 
processo de ensino seja adequado as necessidades do aluno. Ava-
l i a r o rendimento de urn aluno e port ante a v a l i a r em que medida os 
ob j e t i v o s foram a t i n g i d o s . 



FATORES QUE INFLUEM NA DETERMINAQ80 DOS PROCEDIMENTOS 

* M a fc u r i d a d e, fc r a fc a s e d e d ete n t i i n a r a s c a p a c i d a d e s e 
neCessidades relac ionadas com que o aluno pode aprender. 

Mot i vac So, cabe ao professor considerar e anal is a r os 
a s P e c fc o s m a i s s i g n i f i c a fc i v o s . 

Tempo disp o n i v e l em relacao a quant i d ad e de o b j e t i v o s , 
c preeiso realidade no planejamento, quanto ao numero de o b j e t i 
vos em relacao ao tempo d i s p o n i v e l . 

Situacoes de ensino, cabe ao professor determinar o 
fcipo de a t i v i d a d e que o aluno podera a t i n g i r o o b j e t i v o proposto. 

DIFICULDADES NA DEFINICSO DE OBJETIVOS AFETIVOS 

* Falt a de en fase per parte dos sistemas educac i o n a i s •> 

•» Problema da terminologia e s p e c i f i c a j 

•* T e m P o n e c e s s a r i o p a r a e s t r u t u r ar a t i t u d e s ; 

* Limitacao dos instrumentos de avaliacao; 

* 0. u a 1 i d a d e p a r fc i c u 1 a r d a s r e s P O S fc a s . 



AVALIACAO 

A avaliacao e um metodo de a d q u i r i r e processar e-
videncias para melhorar o ensino e a apr end izagem •, i n c l u i uma 
grande variedade de evidencias que vao alem do exame usual de 
'
1

 p a pel e l a p i s " ; e u m a u x i l l o P a r a c 1 a s s i f i c a r o s o b j e t i v o s s i g --
n i f i c a t i v o s e as mefcas educacionais, e e um processo para deter-
minar em que medida os alunos estao se desenvolvendo dos modes 
d e s e j a dos t e um s i s t e m a de e o n t r o1e d a q u a l i d a d e pe1o q ua1 p od e 
ser detevminada, etapa POT etapa do processo ensino-aprendiza
gem . " 

( Bloom, 1971) 

Nas escolas, de mane i r a gera 1 , ha grande P reocuPacao com 
a nota ou eonceito a t r i b u i d o ao aluno. Ligada dirctamente a apro-
vacao ou reprovacao dos alunos, a nota acaba sen do um -Fim em s i 
me Sfli a, -Fie an do muito distanciada e sem relacao com as situacoes 
•::l e a P r e n d i z a g e m . 

Os autores que tern analizado a avaliacao como uma visao 
c r i t i c a a-Firmam que ela pode exereer t r e s funcoes-. a diagnost i c a , 
a de c o n t r o l e e a c l a s s i f i c a t o r i a . 

Na d iagnost ica-. Permit e ao pro-Fessor e ao aluno det ec tal
es pontes -Fracos deste e e x t r a i r as consequencias pertinentes so
bre onde colocar a en-Fase no ensino e na aprendizagem. 

Na de controle-. Tern a -Funcao de in-For mar o aluno e o 
pro-Fessor sobre os resultados que estao sendo alcancados durante 
o desenvolvimentos das ati v i d a d e s de maneira g e r a l , ou seja, a-
P on t a r d e f i c i e n c i a s , insuf ic ienc ias no desenvol viment o do ensino-
a p r e n d i z a g e m, p a r a c o r r i g i -1 a s . 

Na class i f i cat or i a -. C l a s s i f i c a o aluno segundo o n i v e l 
de aproveitamento, em comparacao ao grupo da classe. A p a r t i c i p a 
cao do aluno nesse processo e pequena e muitas vezes. Ele nem 
mesmo tem claveza do porqu.e dos resu. 11ados obt idos a nota chega 
como uma sentenca, de f i n i n d o seu destine escolar e ate mesmo Fora 
da escola. 

S e e d e s e j a v eI que a av a I i a c a o t e n ha um c a r a t e r d i ag n 6 s-
t i c o e continue, e precise para isso tomar certos cuidados. Acom-
P a n h a r a s a t i v i d a d e s q u e o s a I u n o s r e a 1 i z a m, a n a 1 i z n d o c o m e 1 e s 
seus avancos e d i f i c u I d a d e s , v a i ajuda-los a aprender e melhorar 
suas competencias.; mas nao se pode transformar as situacoes de 
sala de aula em " tare-Fas" as qua i s se atribuem not as ou concei-
t o s . Juntar esses resultados p a r c i a i s para estabelecerpel a media, 
a apreciacao sobre o desempenho dos alunos s i g n i f i c a apenas ter 
mais not as, e nao garante a atuacao de acompanhamento e diagnos-
t i c o . A avaliacao continua sendo c l a s s i f i c a t o r i a . 



A avaliacao, assim, tern de adequar-se a natureza da a--
prendizagem, levando em conta nao so os resultado das t e r e f a s re
al i z a d a s , o p r o d u t o, m a i. s t a m b e m o q u e o c o r r e u n o c a m i n I-. o, o p r o -
c e s s Q . P a r a i s s o, e p r e c i s o o b s e r v a r : 

* Que t e n t a t i v a s o aluno fez para r e a l i z a r atividades? 
* Que duvidas manifestou'7 
* C o m o i n t e r r a g i u c o m o s o u t r o s a 1 u n o s ? 
* D e m o n s t r o u a 1 g u m a i n d e p e n d e n c i a ? 
-x- Revel ou progresso em relacao ao ponto em que estava? 

A atual p r a t i c a da avaliacao escolar e s t i p u l o u como fun
cao do ato de a v a l i a r a e l a s s i f i c a c a o e nao o diagnostico como 
deveria ser, ou seja , podemos dizer que esse ato censervador de 
avaliacao produziu t r e s pedagogias d i f e r e n t e s , mas relacionadas 
entre s i e com o mesmo objetivo-. Conservar a sociedade na sua 
c o n f i g u r a c a o . v" e j a m o s : 

. a pedagogia t r a d i c i o n a l , centrada no i n t e l e c t o , na 
transmissao de eonteudos e na pessoa do professor; 

. pedagogia renovada ou esc o 1 an o v i s t a, cent r ad a nos sen--
timentos na espotaneidade da produc'ao do conhecimento e no edu-
oando com suas diferencas i n d i v i d u a l s ; 

. pedagogia t e c n i c i s t a , centrada na exacerbaeao dos 
meios teenicos de transmissao e apreensao dos eonteudos e no 
Pr i n c l p i o de f endiment o. 

E precise que a avaliacao assuma o seu verdadeiro papel 
de instrumento d i a l e t i c o de diagnosico e se s i t u e a servico da 
trnsmissao s o c i a l , caminha num processo d i a l o g i c o e cooperative, 
a t r a v e z d o q u. a 1 e d u c a n d o e e d u e a d o r e s a p r e n d a m s o b r e s i m e s m o s, 
pois a r e f l e x a o sobre o desempenho e mais r i c a quando realizada 
por todos os en vol v id os-. 0 professor, o p r o p r i a aluno e grupo-
classe. 

Para que isso aeonteca e precise que o professor de 
chance ao aluno de perguntar a s i mesmo: 

. Sobre suas d i f i c u I d a d e s 
- Onde f o i que eu e r r e i ? 
•••• Por que ? 

. Ouvir do grupo-. 
- Por que voce resolveu essa questao desse j e i t o ? 
- Como voce eonseguiu. essa res post a? 
- 0 que voce acha que essa questao pediu? 

Por sua vez o professor tambem se per gun t a r a-. 
- Sera que a t a r e f a f o i adequada? 
- 0 que eu pretendia que o aluno aprendesse? 
- A instrucao para a t a r e f a era clara? 
•••• Que outra t a r e f a ou questao posse proper para que esse 

aluno avance? 



A partici p a e a o por parte do edu.cador nao ser : a simp 16-
r i a , pois exige do professor uma visao amp l a e detalhada de sua 
d i c i p 1 i n a : -F u n d a m e n t os t e 6 r i c o s q u e I !••« e p e r m i t a m e s t a b e 1 e c e r c o -
n e x o e s e n t r e a s h i p 61 e s e s -F o r m u 1 ad a s p e 1 o a luno e a b a s e e ien t i -
•Fica do conhecimento. 
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0 LIVRO DIDATICO-. SEU PAPEL NO PROCESSO ENS I NO-APREN
DIZAGEM 

A educacao pode ser v i s t a como elementa de formacao 
global do i n d i v i d u o engajado nas suas relacoes s o c i a i s , p e l i t i -
c a s, e c o n 6 m i c a s e c u 11 u r a 1 s , c o m r e f 1 e x o s d a s o c i e d a d e q u. e a m a n ••• 
tern . 

A escola pela funcao s o c i l a que desempenha pode atuar 
como espace possivel de construcao do saber sisternatizado, fazen-
do com que o educando seja capaz de r e e f i a r o mundo do qual faz 
part e. 

R e c r i a r s ig n i f 1 c a pa r t i c ipar a t i vame n t e das a t i v i d ad e s 
escolares engajando-se nos movimentos da comunidade, nas r e i n v i n -
d i c a c o e s c o 1 e t i v a s n e a m b i e n t e n o q u a I e s t a i n s e r i d o . 

Para que a escola cumpra a sua funcao s o c i a l e preciso 
que repense a sua transmissao de saber e questione o mode como 
t r a b a1ha o s c o nt e udos c u r r i c u1 a r e s . 

Uma forma que a escola de mode g e r a l , repassa t a i s 
eonteudos e atraves do l i v r o d i d a t i c o . 

Esse l i v r o d i d a t i c o tern um papel importante no processo-
e n s i n o - a p r e n d i z a g e m p o r , c o n s t i t u i r m u. i t as v e z e s n u m u n i c o m a t e -
r i a l e s o r i t o encontrado na sala de aula E consequentimente na v i 
da das c r i a n c a s e m cu j a s mo rad i a s na o ha amb i e nfce pr o p i c i o a 1e i -
t u r a , con-Forme a f i r ma MOLINA ( 1 9 8 8 , p . 1 8 ) , "o l i v r o d i d a t i c o 
ad quire especial import ancia quando se at enta para o f a t e de que 
ele pode ser muifcas vezes, o unico l i v r o com que a crianca tern 
contacto. Considerando-se o f a t e de que ao deixar a escola pode 
ocorrer que jamais torne a pegar em l i v r o s . Peroebe-se que para 
muitos cidadaos o l i v r o d i d a t i c o termina per ser "o" l i v r o " . 

Embora o l i v r o traga no seu bojo tamanha responsabi1 Ida-
de o que e quest ionavel e a forma como a escola o u l t i l i z a r e f o r -
cando a d i v i s a o da sec ledade em classes, sendo port ante um i n s -
t r ument o ideo 16g icos a servicos dos dominant es , o que pode ser r 
c o n f i r m a d o p o r P A R J'. A ( i 9 9 4 ) , " o 1 i v r o d i d a t i c o e u m d o s v e i c u 1 o s 
u 11 i 1 i z a d o s p e 1 a e s c o 1 a p a r a a fc r a n s m i s s a o d a i d e o 1 o g i a b u r g u e -
sa" . 

Essa id e o l o g i a e transmit Ida muitas vezes atraves das 
gravuras, das situacoes das h i s t o r i a s narradas ie principalraente 
atraves dos conceitos morals e 1 i n g u i s t i c o s e t c . 

Entret ante seja qual for a formula de trabal h a r o l i v r o 
d i d a t i c o este assume um papel s i g n i f i c a t i v e vez que "'e um el e -
mento tao presente na saula de aula quanto o professor", avendo 
aqueles professores que chegam a p r o i b i r a entrar na saula de au
l a os alunos que nao tenha t r a z i d o os l i v r o s " MOLINA ( 1 9 8 8 , 

P . 1 3 ) . 



A p a r t i r de 1985 f o i o f i c i a l i z a d a a escolha do l i v r o d i 
d a t i c o polo professor o que t r a z na sua invergadura novas procu-
pacoes . 

As condicoes de vida dos professores de mode geral os 
i mp ed em d e t er ac esso a j or n a i s, r e v i s t as, que P OSSam abr i r os 
horizontes a cerca do que se p u b l i c a , como e co quias o b j e t i v o s . 

Assim os professores escelhem atraves de catalogos ague-
les mais conhecidos reforcando o que nos afirma MOLINA (1988, 
P . £ 4) , " q u e m e d i t a m a i s d i v u 1 g a m a i s e, c o m 1 s s o t o r n a - s e u m 
c i r c u l o viciOso: as e d i t o r a s mais poderosas execem maior pressao 
sobre os professores" . 

Acrescenta-se a isso a p r e c a r i a formacao pel i t i c a - p e d a -
gogiea da maioria dos professores e a pouca ou nenhuma f a m i l i a r i -
d a d e c o m n o v o s 1i v r o s t o r n an d o s e m v a l i d a d e a o p o r t un i da de de e s-
c o 1 h a . 

Dessa forma as condicoes de trabalho dos professores o-
b1i g am ate mais d e u m e mP r e g o e P r a t i c a m e nt e nao 1h e s o b r a t e mpo 
para preparar uma aula, antes de entrar na s a l a . A a u t e r n a t i v a e 
realmente a b r i r o l i v r o basear-se nele (NOVA ESCOLA) N2 37, P.40. 

Tal const atacao nos remote a questao maior do habita de 
l e i t u r a que tern os professores. 0 professor que Ic POUCO passa 
sub 1imamente para seus alunos o desprezo pela l e i t u r a . Segundo 
FREITAG (1993),"os habitos da n a o - l e i t u r a do professor sao rep as--
sados aos alunos". 

Outra questao que apresenta e o cornedismo que o l i v r o 
d i d a t i c o t r a z em sua bagagem. Nao so os l i v r o s d i d a t i c o s de l e i -
t u r a s , mas de matematica de estudos s o c i a l s e t c . 

A maioria dos 1ivros acomoda tanto os professeres como 
os alunos no desenvolvimento das a t i v i d a d e s r o t i n e i r a s , tornando 
as aulas men6tonas e r e p e t i t i v a s . 

Essa p r a t i c a de trabalho com o l i v r o na sala de aula, 
alem de amortecer a dinamica da p r a t i c a docente l i m i t a a c r i a t i -
v i d a d e d o a 1 u n o p o r n a o e s t i m u 1 a r o 1 a d o a r t i s t i c o , a e x p r e s s a o 
o r a 1 e e s c r i t a, o m a n u s e 1 o d e m a t e r i a 1 s q u e e n v o 1 v e m o a s P e c t o 
l o g i c o , matematico, o a f e t i v o e psico-motores. 

Nesse enfoque o trabalho i n e r t e , com o l i v r o d i d a t i c o , 
restringem os conhecimentos per nao e x i g i r do professor pesquisas 
e outras fontes tornando-o mero r e p e t i d o r das ideias do autor. 

0 s e x e r c i c i o s e a t i v i d a d e s s u r g e r i d a n a s m a i o r i a s d 0 s 
l i v r o s nao desenvolvem o r a c i o c i n i o por serem mecanizados, e s t i -
mulam a descoberta e inibem a construcao do saber. 

P o r i s s o, d i s c u t i r o 1 i v r o d i d a t i c o n u m p r o c e s s o e n -
s i n o - a P r e n d 1 z a g e m t or n a - s e n o m o m e n t o c e n t r a I e x t r e m a m e n t e r e 1 e -
vante pelas inumeras questoes que suscitam em torno do papel que 
el a desempenha na sala de aula no centato d i r e t o com os alunos e 



en do portantoi de grande interesse a todos os educa-
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AVALIAR UM ATO QUE EXIGE MUDANCA 

Ini c i a l m e n t e comeearemos com o conceito de AVALIAR e ME-
DIR, pois sabewmos que a maoria dos pro-Fessores nao avaliam os 
seus alunos e Situ veri-Fioam ou melhor modem o n i v e l de conheci
mento dos mesmos. 

Vejamos: o que e a v a l i a r e o que e medir. 

A V A I... IA R - e u ITI p r o c e s s o a m p 1 o . s i s t e m a t i c o , c o n t i n u o e 
i n t e g r a l , sen d o t a ITS b e m F u n c i o n a 1 •> h a j a v i s t o q u e s e r e a 1 i 2 a e m 
•F un c a o d o s o b j e t i v o s p r o p ost os . P o d e m o s u t i I i z a r ••- s e d e d e s c r i c o e s 
quan t i t at ivas como qua 1 i t at i vas, envoi vendo j u i zos de va 1 or . En-• 
quanto que MEDIR- e o ato de colher in-For maeoes e ordena-las l e -
vando em conta seu aspeefco q u a n t i t a t i v e , numerico. Medida implica 
quant i -F icacao, nao en vo1vendo j uizos de va1or. 

Sab emos qu.e a esc o 1 a r ep r od uz as est r ut ur as soc i a i s c omo 
sendo esta est r u t u r a na base do i n c e n t i v e , a superacao do o u t r e , 
ao saber p a r t i c u l a r , ind i v i d u a l izado , di-Ficul t ando a i n t e r acao 
necessar ia en t r e es pr o -Fessor es par a a pr obi eraat izacao das s i t ua••-
coes . 

Entao surge a per gun t a-. 

Porque a v a l i a r ? 

0 a t o d e a v a11a r a i nd a est a i n t i m am e n t e 1 i g ado, i n F e1i z-
mente a questao aprovacao/ reprovacao. Para muitos pro-Fessores a 
prat ica da avaliacao ( ou melhor da veri-Fieacao ) esta vineu'lada 
a modicao da quantidade de conhecimentos adquiridos pelos alunos. 
Avalia-se para dizer quern "passa" ou quern "permaneee", para c l a s 
si-F i car o aluno em bom/ otimo/ ruim ou em i<&, 5,0 ou zero. Ava
l i a - s e para Fazer julgamento Final ( mensal, b i m e s t r a l , semestral 
e a n u a l ) . 

Em levant amen to r e a l izado ver i-F ieou-se a visao de alguns 
P r o F e s s o r e s n o s e n t i d o d e p o r q u e a v a 1 i a r ? 

. Porque o aluno precisa de uma nota; 

. Par a mod i r conhec i men t os; 

. Porque o sistema e x i j e ; 

. P a r a v e r i -F i c a r o r e n d i m e n t o d o e n d i v i d u o ; 

. Para saber o que o aluno aprendeu; 

. Para saber se os o b j e t i v o s -Foram alcancados pelos a l u 
nos ; 
P a i" a v e r i -F i c a r o r e s u 11 a d o d a a p r e n d i z a g e m d o a 1 u n o; 

. Para saber o n i v e l de conhecimentos do aluno ou para 
>::: o n s t a fc a r o g r a u d e a P r e n d i z a g e m . 

. Para dar uma resposfca aos pais; 
Para c o n t r o l e de processo; 

. Para g a r a n t i r a e-Ficiencia do processo ensino-aprendi~ 
Zagem; 



V o c e p o d e r a i m agin a r g u. e a g i n d o d e s fc a f o r ma, f a c i l i -
ta r a "a vida" do aluno. A questao nao e fazer avaliacoes f a c e i s , 
desejando do aluno somen te e ret or no daquilo que j a f o i dado ou 
esta e s cr i t o nos 1i v r o s. A va1i ar nao e v er i f i car a r e pr o d uc a Q> 
m a s F o r n e c e r c o n d i C o e s p a r a q u e o a I u n o c r i e a I g o d e n o v o . 

A avaliacao deve ser o memento de questionar, de pro-
fa 1 e m a fc i z a r , d e '' h i p o t e t i z a r " o q u e j a f o i v i s t o . 0 p r o f e s s o r d e -
vera c r i a r -Formas de avaliacoes que levem em consider acao o ra-
c i o c i n i o do aluno, sua capacidade de produzir novos conhecimentos 
e de se a u t o - a v a l i a r . Desta -Forma, a avaliacao, cumpre seu papel 
no processo de ensino-aprendizagem e estabeleee novos caminhos. 
Assim, a p r o p r i a avaliacao torna-se mais um memento de aprendiza
gem. 0 caminho do pro-Fessor que a v a l i a e o de r e a v a l i a r a a p l i c a -
b i 1 i da d e de s e u me t e do, de s u a s a v a1i a c o e s e de post ur a e n qua n t o 
edueador. 

v" a 1 e a p e n a 1 e m b r a r q u e a v a I i a r n a o e d a r s o m e n t e 
provas e s c r i t as. 

0 professor deve estar atento para nao eorrer o r i s c o 
de empobrecer o seu processo a v a l i a t o r i o , aplieande so um fcipo de 
insfcrumento. 

Estando el are para o aluno que a avaliacao esta pre
sent e em todo processo, ao a p l i c a r uma avaliacao e s p e e i f i e a , o 
educador deve u l t i l i z a r v a r i a s formas de a v a l i a r . Ora aplicando 
provas e s c r i t a s , que POT sua vez podem ser preparadas de varias 
maneiras ( s o l i c i t a n d o do aluno ident i f i c a c o e s , comparacoes, ana-
l i s e s de t e x t o , aplicando chamadas o r a i s que pedem levar o aluno 
a expressar suas epiniees, levantar hipoteses, c o n s t r u i r novas 
questoes, era avaliando atraves de sua pa r t i c i p a c a o e atuacao e 
aI em, e c l a r o , de sua auto-avaliacao. 

Nest a mesma perspectiva de encarar a avaliacao como 
um processo, o professor deve estabelecer, desde o i n x c i o , os ob
j e t i v o s , t a n t o no que se r e f e r e a a t i t u d e s , como nos referentes 
a o c o n h e c 3. m e n t o . D e i x e e I a r o p a r a o a 1 u n o o q u e v o c. e p r e t e n d e . 
Abra-se ao dia l o g o , discuta com os alunos os o b j e t i v o s . E entao, 
uma a t i t u d e de quern nao esta sozinho e de quern trabalha em grupo, 
comprometa~se e os faca comprometer. No cumprimento e na e f e t i v a -
cao desses mesmos o b j e t i v o s . 

Enfim, mudar o r i t u a l da avaliacao, deixando de enca-
r a - l a como um fim em s i mesmo e vendo-as como um meio no processo 
de construcao de conhecimento, sign i f i c a dar um grande passe, a 
mais na mudanca pedagogica das escolas do nosso p a i s , E estar a 
caminho de uma nova educacao, comprometida com o edueando. 



Multos professores ufcilizam a avaliacao como um f i m , 
quase exclusivamente com o b j e t i v o s promocionais. Mesmo procurando 
inovar,o pr of essor ainda nfto t em dade a import anc i a necsssar i a 
q u e a v a 1. i a c ft o d e v e P O S S U i r d e n t r o d o p r a e e s s o d e aprendizagem. 
Ele da a materia, a p l i c a prova e s c r i t a , a t r i b u i nota e encerra o 
ato de a v a l i a r . Desta forma nao se tern i d e i a do processo. A nota 
t o r n a •••• s e u m i m p e r a t i v o, se r v i n d o a p e n a s p a r a u m r e s u 11 a d o P a r c i a 1 
que muitas vezes e u t i l i z a d o erroneamento pelos professores nos 
conselhos, c i c r a t i z a n d o o aluno com sequelas levadas para o resto 
d a s u a v i da e s coI a r . 0 aIu n o e nt fto e t i d e c omo'' f r a c o" " i nc apa z 
ate pejorativamente como " burro ". 

UTILIZACftO COERSITIMA 

l i u i t o s professores, nao tcndo uma postura c r i t i c a da 
q u i l o que ensinam, da forma como ensinam e tambem nao tendo el a--
r e z a a m p 1 a d o s P r o b 1 e m a s q u e e n v o 1 v e m a a v a 1 i a c ft o, u t i 1 i z a m ••- n a 
com o b j e t i v o s d i s >:: i p 11 n ad or es . 

I s t o ocorre per que, na maioria das sal as de aula, o que 
se ensina aos alunos, ou seja os c u r r i c u l o s , fcem-se mostrados i -
n a d e q u a d o s a r e a1i d ad e e m qu e e s t ft o i n s e r i dos. A1 e m d i s s o, s ao 
d e s e n vo 1 v i d o s P r i n c i p a 1 m e n t e s p o r m e i o d e a u 1 a s e x p os i t i v a s q u e 
exigem do aluno um comport anient o robot izado, v e g e t a t i v e , alem de 
e x i g i r t a m b em u ma me m6 r i a P r od i g i o sa nas p r o v a s. 

0 aluno que sai das regras da "boa conduta" que e "vivo " 
e que nao aguenta ser o tempo todo passive num processo que deve-
r i a 1he propor c ionar at ividades, acaba sendo c1 assi f icado como 
"bagunceire",como quern veio para pertubar a paz e a ordem. 0 que 
vein apes a cVassificacfte de desasjustado sfto as punicoes: dar-lhe 
advertencias, t i r a r - l h e pontes coloca-Io para tora da s a l a , man-
d a •••• I o a o c o o r d e n a d o r , a o d i r e t o r , c h a m a r o s P a i s . 

Ouando esse t i p o de comportamento r e i n c i d e e a puniefto 
nao s u r t i u e f e i t o esperado, u.sa--se entfto o metodo de c o i b i r os 
alunos com a avaliacfto. Entfto, surgem as provas surpresas, provas 
c o m a r m a di1ha s no s t e s t e s , provas que o s aIu no s '' v a o v e r " e o u-
fcras da especie. 

Este t i p o de comport amento dos professores desearaet or i ~ -
za a avaliacfto. Ela passa a ser v i s t a pelos alunos como algo que 
e x i s t e para p u n i r , i n i b i r e eobrar, nao e assim que a avaliacfto 
deve ser encarada. Nao pode s e r v i r como arma do professor contra 
o aluno e o aluno nao pode ve-la como instrumento est ranho ao 
Processe ens ino-aprend izagem. 

Outre problema r e f e r e n t e a avaliacfto e o f a t e de que f o i 
t i r a d e do professor o d i r e i t o de atuar como educador no sent ido 
ample que esta palavra possui. 0 que tern aeontecido e que algumas 
e s c o I a s t e m iti o s t r ad o a o P r O f e S S O r (n o s c u r s o s d e I i c e n c i a t ur a s e 
magisterio) e tern exigido dele que so atue como transmissor de 
c o n h e c i me n t OS c que s 6 a v a l i e co g n i t i v ame n t e e, a i nd a p o r c i ma, 
s o m e n t e e m a I g u n s m e m e n t os < p o r e x e m p 1 e, a o f i. m d o b i m e S t r e) . 



S e n d o a s s i m, t i r a ••-1 h e o q u. e e p r i m o r d i a 1 n e s fc e p r o c e s so, q u e e 
desenvolver, e ao mesmo tempo a v a l i a r , a capaeidade i n t e l e c t u a l e 
e o m P o r t a m e n t a 1 d o s aI u. n o s . 

0 s a 1 u n o s, s a b e n d o q u e o e r i t e r i o d e a P r o v a c a o r e c a i u -
niea e exclusivamente na aguisieao do conhecimento estabeleeido e 
q u e, P o r m u. i t a s v e z e s , n a o n e c e s s i fc a m d o p r o f e s s o r p a r a a d q u i r i -
l o , fazGin da sala de aula memento de enconfcro com os colegas, mo
menta de l a z e r , momenfco de ser cobrado a q u i l o que eontem nos l i 
vros didafcicos e, as vezes,para alguns, momentos de aprender o 
conhecimento c i e n t i f i c o . Sem o entendimento do ato do educar e de 
a v a l i a r como sonde um processo, o aluno dente a se i n d i s c i p l i n a r 
e per sua vez o professor tende a posturas e o e r s i t i v a s , come as 
que j a foram c i t adas. 

Desta forma oria-se um c i c l o v i c i o s o , malefico, que i n 
vade nossas escolas e esta acabando com a construcao de novos co
nhec iment os , com os t a l e n t e s , com a e i e n t i f i c i d a . d e e com a pro-
f i ss i on a I i zac ao. 

TERMoHETRO EDUCATIVO 

Avaliacao deve ser encarada como um meio de forneeor i n -
formacoes sobre e processo, tanto para que o professor conhoca os 
resultados de sua acao pedagogica como para o aluno v e r i f i c a r seu 
desempenho. "femes que en tender que a v a l i a r e um processo dentro 
do processo maior do ensino-aprendizagem, o aluno deve saber o 
que esta oeorrondo, que ele esta sonde avaliado a toda memento e 
q u. e e s t a a v a I i a c a e a b r a n g e d e s d e a a s s i m i 1 a c a e d o conhecimento, 
c o g n i t i v e a a t i t u d e s f r e n t e ao conhecimento, aos colegas e ao 
professor. 

A s a v a I i a c o e s e o s s e u s r e s u 11 a d o s , q u a n d o u s a d o s c o r r e -
tamente dentro da perspectiva de processo ensino-aprendizagem, 
t e n d e m a f u. n c i o n a r c o m o u m t e r m 6 m e t r o q u e n o s m o s fc r a a s i fe u a c a o 
d e s fc e m e s m o p r o c e s s o . 

Os maus resultados podem estar aeontecendo devido ao t i 
po do conteudo desenvolvide e metodologia inadequada e ate uma 
forma errada de a v a l i a r . Ao constatar esses problemas, o profes
sor, entao, tern condicoes de buscar solueoes para as eausas. E 
import ante dar uma nova opartunidade ao aluno, pois este nao deve 
P a g a r c o m n o t a s b a i x a s, u m p r o c e s s o m a 1 r e a 1 i z a d o e m a 1 aval i a d o . 
Ao mesmo tempo, bons resultados podem r e f l e t i r uma efioaz acao 
pedageg i c a . 

QUALIDADE X QUANTIDADE 

A t u a I m e n t e , a a v a 1 i a c a o d e a p \" o v e i tame n t o e s t a b e 1 e c e u m a 
import Sine i a maior dos aspectos quant i t at ivos sobre os qual i t at i -
v o s . A v a 1 i a r q u a 1 i t a fc i v a m e n fc e s i g n i f i c a v a 1 e r - s e n a o a P e n a s d e 
d a d o s P ur am e n fc e guant i f i c ave i s, qu e pode m s e r m e d i do s e o b s e r va-
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• os atraves de testes eserifcos e o r a i s , mas s i g n i f i e s u 11 i 1 i z a r -
s e d o s d a d o s d e n t r o d e u m q u. a d r o m a i s a m p '1 o, e n r i q u. e c i d o p e 1 o e n -
volvimento, comprometimento e experiencia do professor que ava-
1 i a . E s t e j u 1 g a m e n t o t o r n a - s e ITI a i s g I o b a 1 e p o r t a n t o n o q u a 1 o 
aluno e v i s t o como \m todo. Nest a avaliacao, o aluno nao e cola-
cado numa escala, mas numa determinada situacao em ralacao as ex
periencias do professor e tambem dele mesmo. 

Avaliar desta forma, ou s e j a , q u a l i t ativamente, nao e 
t a r e f a f a c i l . 0 professor deixa de ser mere c o l e t o r de dados 
q u a n t i f i c a v e i s e t o r n a - s e a I g u e m q u e u 11 i 1 i z a s u a e x P e r i e n c i a, 
s u. a v i s a o, i n fc r e p r e t a n d i o o s f a fc o s d e n fc r o d e u m g u a d r o r e f e r e n -
c i a l do valores que podem ser estabelecidas a p a r t i r do experien
c i a s , r e f l e x o e s , estudos, analises de todos os professores para 
que os julgamentos f e i t o s sejam coerentes e levem a uma situacao 
m a i s j u s t a P a r a o a I u n o . 

Voce podera imaginar que agindo desta forma, f a c i l i t a r a 
"a vida" do aluno. A questao nao e fazer avaliacoes f a c e i s , dese-
jando do aluno somente o retorno daquilo que j a f o i dado ou esta 
e s c r i t o nos l i v r o s . Avaliar nao e v e r i f i c a r a reproducao, mas 
f o r n e c e r c o n d i c o e s p a r a q u e o a 1 u n o c r i e a I g o d e n o v o . 

A avaliacao deve ser o memento de guestionav, do proble
ma t i z a r , de " h i p o t e t i z a r " o que j a f o i v i s t o . G professor devera 
c r i a r formas do avaliacoes que levem em consideracao o r a c i o c i n i o 
do aluno, sua capacidade de produzir novos conhecimentos e de se 
auto-aval i a r . Desta forma, a avaliacao, eumpre seu papel. no pro
cesso de ensino-aprendizagem e estabelece novos caminhos. Assim, 
a p r 6 p r i a a v a1i ac ao fco r na-s e ma i s um m o m e nfco d e a p r e n d izagem. 0 
caminho do professor gue a v a I i a e o de reava1iar a a p l i c a b i l i d a d e 
de seu metodo, de suas avaliacoes e do postura enquanto educador. 

Vale a pena lembrar que a v a l i a r nao e dar somente provas 
escr i t as. 

0 professor deve estar atento para nao cor rev o r i s c o do 
e m P o b r e c e r o s e u p r o c e s s o a v a 1 i a 16 r i o, a p 1 i c a n d o s 6 u ITI t i P O d e 
in s t rument o. 

E s t a n d o c 1 a r o p a r a o a 1 u n o q u e a a v a 1 i a c a o e s fc a p r e s e n t e 
em todo processo, ao a p l i c a r uma avaliacao e s p e c i f i e a , o educador 
deve u l t i l i z a r v a r i a s formas de a v a l i a r . Ora aplicando provas es
cr i t as, que por sua vez podem ser preparadas de v a r i a s maneiras 
( s o l i c i t a n d o do aluno i d e n t i f i c a c o e s , eomparaeoes, analises de 
t e x t o , aplicando chamadas o r a i s que podem levar o aluno a expres-
sar suas op i n i o e s , 1evant ar h ip61 eses, constr u i r novas quest oes, 
ora avaliando atraves de sua p a r t i c i p a c a o e atuacao e aIem, e 
cla v e , do sua auto-avaliacao. 

Nest a mesma perspectiva de encarar a avaliacao como um 
processo, o professor deve estabelecer, desde o i n i c i o , os obje
t i v o s , t anto no que se r e f e r e a a t i t u d e s , como nos referentes ao 
conhecimento. Deixe el are para o aluno o que voce pretende. Abra-



se ao di a l o g o , discuta cow os alunos os o b j e t i v o s . E entao, uma 
a t i t u d e de quern nao esta sozinho e de quern trabalha em grupo, 
compromet a-se e os faca compromet or . No eumprimento e na ei-etiva-
cao dosses mesmos o b j e t i v o s . 

En f im, m u d a r o r i t u a 1 d a a v a 1 i a c a o, d e i x a n d o d e e n c a r a -
l a como urn 
const rueSo 
na mudanca 
nho de uma 

•Fim em s i mesmo e vendo-as como um met a no processo de 
d e •::: o n h e c i m e n t o, s i g n i F i c a d a r u m g r a n d e p a s s o, a ITI a i s 
pedagogica das escolas do nossa p a i s , b estar a cami-

n o v a e d u c a c a o, c o m p r o m e t i d a c o m o e d u c a n d o . 
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TEXTOS TRABALHADOS COM OS PROFESSORE 



Q U E S T I O N E R 1 0 

UNIDADE ESCOLA 

PROFESSOR(a) 

S E R I E QUE LEGIONA 

TEMPO DE EXERCiCIO NA ESCOLA 

RESPONDA COM BREVES PALAVRAS: 

i . 0 que voce enfcende por PLANEJAMENTO? 

2 . C o m o e f e i fc o o p 1 a n e j a m e n fc o n a s u a e s c o 1 a ? 

3. 0 piano elaborado por voce e real i z a d o na prafcica? 

• 4. Pra voce, o que e a v a l i a r ? Como e feifca a avaliacao 
d o s s e u s a 1 u n o s ? 

5. Como voce pereebe o l i v r o didafcico? Ele desfcroi? 
Constroi? Ou e "f-aca de dois gumes"? 

6. Numa esoala de <d a 10, analise como se encontra o seu 
r e 1 a c i o n a ra e n t o : 

a) com os oufcros professores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 0 

b) com os alunos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c) com a direcao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d> com os pais dos alunos 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 

7. Qual a imporfcancia que voce afcribui ao PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO7 



0 PLANO NA SALA DE AULA 

I •••• Mu.it os professores nao gas tarn de pianos ou de plane-
j amento. 

. Ha varies snot ivos para este d i s t ane iament o entre p i a 
nos e professores. 

i N a in a i o r i a d a s v e z e s , o p r o f e s s o r e n c o n t r a - s e c o m o 
seu trabalho do sala do aula como uma t a r e f a bem l i m i t a d a e sem
pre repet i t i v a , i s t o e, o conjunto de tecnicas que as eompoe e a 
sequencia em que elas aparecem e algo faciImente apreensivel sem 
necessidade de escrever um plane. Mesmo que usem equipamentos es-
pecia i s Calem do giz e do quadro), i s t o pode c o n s t i t u i r desafio 
nas duas primeiras vezes, tornando-se r o t i n e i r o depois. 

. Quando o coordenador pedagogico exige apresentacao de 
pianos que depois, para nada ser vein, const roei-se e r e f e r cam a 
i dei a d e que o i mpor t an t e e o f or malismo. 

B - Quando se pensa em fazer escola como uma t a r e f a glo
bal izante em que todos exercam poder sobre o todo - a f e i t u r a do 
pianos organiza-se de modo di f o r o n e i a d o . Todos sao ehamados a 
c o n s t r u i r a execucao a avaliacao e elaboracao: a proposta para a 
fc r a n s f o r ra a c a o, a o m e s ITI O fc e m P o, d a e s c o 1 a e d a s o c i e d a d e . 

. 0 segundo motive que afasta os professores do planeja
mento: e a oareneia t e d r i c a e tecnica do p r o p r i o planejamento pa
ra o encaminhamento duma p r a t i c a do sala de aula s i g n i f i c a t i v e em 
tormos de globalidade, eoereneia, precisao, c l a r e z a , e f i c i e n c i a e 
e f i c a c i a . 

. C o n s t r u i r u m a fc e o r i a e u m a fc e c n 1 c a d e p 1 a n e j a ITI e n t o c o m 
essas c a r a c t e r i s t i c a s e, tambem, se apropriarem os professores 
desta tec n i c a e desta t e o r i a per que, per elas e para e l e s , esta-
riam sendo construidas. 

3 - Entre os muitos motives para que OS professores se 
afastern do planejamento, e a p r o p r i a opcao censervadora egemoniea 
na soeiedade e, como consequent: i a na educacao. 0 e s p i r i t o conSer-
vador c r i a planejamento b u r o c r a t i z a n t e , v e r t i c a l i s t a e apenas o-
P e r a c i o n a I , o u s e j a, n a o p •:>'! i t i c a . 

I I - No atual est agio da r e f l e x a o sobre planejamento, 
sobre planejamento, a busca de uma proposta para o planejamento 
da p r a t i c a de sala do aula que sugere o meramente bur o c r a t i c o e 
c o n s e r v a d o r , o f e r e c e d o i s c a m i n h o s . 

i - Quando nao o x i s t e , na escola em questao, um piano 
g l o b a l : 

. Os professores reunem-se con forme suas d i c i p l i n a s ou 
suas areas de ensino. Tambem podem ser reunioes de professores da 
mesma ser i e . 

http://Mu.it


PLANEJAMENTO PARTICIPATIVE 

0 o b j e t i v o deste sub-item e propocionar uma compreensao 
anp'la de planejamento, numa perspectiva u t o p i c a , levando-se em 
eonta o ent end linen t o e x p l i e i t a d o na opcao do pessoa, educacao e 
soeiedade apresentado no anexo "Piano g l o b a l . " 

i . i ~ I deologia de Planejamento 

a) o P r i m e i r o m o d o e p 1 a n e j a r P A R A a e o m u n i d a d e : n e s t e 
modelo, e uma administracao ou direcao exeveida per alguem e nao 
por todos. E assumida per um pegueno grupo, uma p a r t e , nunca o 
t ode . 

b) um segundo modo de planejar e COM a comunidade: mode-
lo de planejamento e x i s t e a co-gestao. Ha um pouco do p a r t i c i p a 
cao da comunidade no planejamento. 

c) um t e r c e i r o modelo e planejamento da comunidade: aqui 
o podor e oxercido como um s e r v i c e . Esse modelo e o ideal de pla
nejamento de pa r t i c i p a c a o e gestao. So assim podera acomtecer 
p a r t i c i p a c a o comunitaria para a transformacao s o c i a l em -favor da 
j u s t i c a , da fr a t e r n i d a d e e da l i b e r t a c a o t o t a l . 

1.2- Processo de Planejamento P a r t i c i p a t i v e . 

E considerado ideal o planejamento que envoive as pesso
as como s u j e i t o s a p a r t i r de sua elaboracao, e com presenca corns-
tan t e n a exec uc ao e a va I i ac ao, n ao aP en as como i nd i v i d u.o, mas su-
j e i t o s d e u m process o g u e o s envoi v e c o m o g r u p o . V i s a n d o o d e s e n -
v o 1 v i m e n t o i n d i v i d u a 1 e c o ITI U n i t a r i o . 

0 dialego-comunicacao e elemento essencial no processo 
de intercambio de vi v e n c i a s , experiencias, interacoes, dialogos 
e n t r e o s p a r t i c i p a n t e s . 

V i s a - s e u in p 1 a n e j a m e n t o cent r a d o n a p e s s o a, 1 i v r e e c r i -
t i c a, s u j e i t o d o s e u. d e s envoi v i m e n t o , m as com d e c i s o e s c o m u n i t a -
r i a s •. um processo grupal e p a r t i c i p a t ivo que comsidere as pesso••-
as, com seus va l o r e s , semtimentos e situacoes de ordem socio-eco-
n d m i c o - p o l i t i c o - c u 1 1 u r a I . Est e m Ode1o d e P1 a ne j ame n t o o b r i g a a um 
posicionamento a t i v o da p a r t i c i p a c a o dos envolvidos, uma cons-
c i e n c i a c r i t i c a da re a l i d a d e , determinando uma acao coerente e 
e f i c a z , a fim do promover as mudancas e as transformac'oes deseja-
d as t com v i s t a s a uma aproximacao do ideal p r o j e t ado. 

E O planejamento do grupo-comunidade, vivenciando o pro
cesso de acao-reflexao-acao, atraves do metodo v e r - j u l g a r - a g i r . 

1.3- Planejamento P a r t i c i p a t i v o em uma Escola. 

Esc o I a e u m s e g m ent o d a s o c i e d a d e , e com est a o u a q u. e 1 a 
esta co m pr o me t i d a na manut e mc ao d o s e s que ma s r elacion a i s d o mu nd o 
a t u a l . 



A transformacao desta sociedade e o enfoque primeiro da 
e d u. e a c a o 1 :L b e r t a d o r a . 0 P 1 a n e j a m e n t o p a r t i c i p a t i v o n a e s c o 1 a n a o 
pode reduzir-se a i n t e g r a r esCola-famiVia-comunidade, mas tambem 
visa a r e a l izacao das pessoas e a transformacao da comunidade, na 
q ua1 a e s co1 a eSt a ins er i da. 

A t r a d i c a o eduoativa se firmou numa estrufcura eminente-
menmte v e r t i c a l i s t a . Trata-se de uma nmova maneira de d e c i d i r e 
de a g i r , a Fim de t e n t a r uma saida para a d i f i c i l situacao em que 
se encontra a educacao -Formal . 

0 planejamento, considerando-se a perspectiva de homem, 
assumida ao Iongo deste, encara o p a r t i c i p a n t e como s u j e i t o da 
h i s 16 r i a r e s p e i t a n d o - s e a s u a d i g n i d a d e e s u a I i b e r d a d e . 

Apesar dos r i s c o s , tem-se a conviccao de que a escola e 
um lugar possivel de educacao consciente, c r i t i c a , c r i a t i v a e 
p a r t i c i p a t i v a , desde que seus integrantes acred i t em em um proces
so p o l i t i c o do educacao, e que possam produzir mudancas nas r e l a 
coes interpessoais e s o c i a i s . 

0 planejament o par t ic i P a t ivo assumido como P roeesso de 
c r e s o i me n t o P e s s o a1 e de t r an s f o rmacao s o c i a l t a1v e z s e j a o un i c o 
caminho v i a v e l para se conseguir a renovacao das e s t r u t u r a s e das 
relacoes na educacao -Formal . 

B I B L I O G R A F I A 

HENEGOLA, Maximiliano 

BANT ' ANA, 11 za Mar t ins ,, Por que. p„liS,n.Gi±:$J:2.....LsmD. Elansir: 
.iar? 1991 Ed i t or a vozes Ltda. 



ELABORACAO DE QUESToES, MONTAGEM E PONDERACAO 

ATIVIDADE 1 - Leia atentamente • fcexto-base - Em seguida, l e i a 
novamente com atencao c tente dar um exemplo pratico para cada 
quest ao. 

Neste estudo enfocaremos t r e s aspectos da construcao do 
instrumento-, e.1 aboracao das questoes, montagera e ponderacao . 0 
item ELABORACAO DE QUESToES sera apresentado seguindo o esquema: 

1. Tipo de questoes 
2. De-Tinicao 
3. Orientacao para a instrueao 
4 . T e m P o e s t i m a d o d e r e s o 1 u c a o 
5. Reeomendacoes tecnicas para elaboracao 
6. Exemplo p r a t i c o 

ELABORACAO DE QUESToES 

i . TIPQ - M u l t i p l a escolha 

£ • DEFINICAQ -• C o n s i s t e e m a p r e s e n t a r u m a a I- i r ITI a c a o i n c o m P 1 e t a 
( c a p u t ) , seguida de varies conceitos ( a t t e r n a t i v a s ou opcoes) dos 
g u a i s s e r a e s c o 1 h i d o o g u e m e 1 h o r a c o m p 1 e t e , f o r m a n d o u m a s e n -
t e n c a n o s e n t i d o v e r d a d e i r o . 

3. QRIElfm£^JD„-_£jARA A INSTRU&&Q - Marque no g a b a r i t o , a opcao (ou 
a l t e r n a t i v a v e r d a d e i r a ) . Quando a prova nao possue g a b a r i t o , raan-
da-se que se marque em parenteses a esqueda das OPCOOS ou que se 
•Faca um c i r c u l a em redor da pri m e i r a l e t r a da opcao. 

4. TEMPO EST XJMMLCL P A R A RESQUJ£&D. " Quando o item nao envolve c ; a l -
culo s , pesquisas em textos ou gra-Fieos, 30 segundos para cada ra-
c ioc i n i o . 

- Mao usar a l t e r n a t i v a claramente errada 
- As a l t e r n a t i v a s devem ser aproximadamente da mesma dimensao 
- Todas as a l t e r n a t i v a s devem Formar sent ido com a frase i n i c i a l . 
- Comece per formular uma pergunta e a sua resposta - Depois 

elabore o item t r ansfor mando a pergunta era uma a-Firmacao i n -
coraplet a. 

-Limite o item a um unico assunto. 
-Faca o enunciado de Forma a f i r m a t i v a 
-Faca opcoes cert as, deixando o maximo da palavras para o enun-
c iado. 
•- Nao use a opcao "nenF-.uma das respostas acima." Simp 1 esmente pa
ra completar o numero de OPCOOS. 

RJEIiailEMI^,^ P A R A E L ^ J Q EJ[^ Q 

I 



6. EXEMFLQS PRrfllCflS 

0 romance MAR MORTO e do a u t o r i a do. 

a) sir ico Verissimo 
b ) G r a c i 1 i an o R a m o s 
c) Jorge Amado 
d) Jose Lins do Rego 

1 T I P O - CORRESPONDENCE, ASS0CIAC8Q, EMPARELHAMENTO OU ACASA-
LHAMENTO 

g.DEFINIC&Q -• Consisto em apresentar duas colunas com conceitos, 
palavras, ou. simbolos para que sejam associadas con-Forme a cor, 
r e 1 a c a o P e d i d a, u m a das col u nas p o s s u e n u. m e r o s , a o u t r a p a r e n t e n -
se . 

3. QRIENTACfiQ PARA A INSTRUCSQ - Nuraere a i§ coluna de acordo com 
a 2$ (ou v i c e - v e r s a ) , 1evando em conta. 

Nao de pode dar uma -Formula unica, pois esta 
v a r i a de acordo com o t i p o do correspondencia que se pode. Entre-
tanto deve ser sempre bem c l a r a . 

4. TEMPO ESTIMADO PARA RESOLUCSQ - 30 segundos para cada r a c i o c i -
n i o . 

5. RECQMENDACoES TECNICAS PARA ELABQRACfiQ 

- As li n h a s para respostas deverao t e r a mesma dimensao. 
-• Cada grupo deve ser l-.omogeneo-. causas com e f e i t o s , datas com 
f a t o s, l i v r o s c o m a u. t o r e s , e t c . 
- Coloque mais elementos numa coluna que na ou t r a , 
•• Pode ser us ado o case em que o mesmo elemento possa ser esco • 
1hido varias vezes. 
- Quando f o r o case faca eorresponder f i g u r a s com palavras. 
.... N a o c o n s t r u a 1 i s t a s m u. i t o g r a n d e s . 

6. EXEMEJLD-PRftTICQ 

Numere a 23 coluna do acordo com a i B , ligando os fates as pes
soas : 

i . Campanha de Canudos ( ) Artur Bertrades 
S. C o n f e r e n c i a d e H a i a ( ) Floriano Peixoto 
3 . I Grande Guerra Mundial ( ) P r u. d e n t e M o r a i s 
4 . Reforma de Const i t u i c a o de i 8 9 i ( ) Rodrigues AIves 
5 . Revolt a em Sao Paulo ( ) fenceslau Bras 
6. Revolt a da Armada 
T 
3 . 

Solucoes 1 e Questoes do 
V a c i n a c a o o b r i g a 16 r i a . 

A map a 



i • TIPQ - FALSO - VERBADEIRQ 

B. DEFINICfiQ - Consists na ap resent acao do a-Firmat i v a s , para que 
sejam indicadas as falsas e as verdadeiras. Antes de cada afirma-
t i v a h a u ITI parents s e . 

3. Q E J J L H I A G A Q PARA INSTRUC&Q - Coloque F ou V conforms a a Firm a 
t i v a s e j a f a 1 s a o u v e r d a d e i r a . E s t e t i p o d e q u e s t a o p o d e s e r c o in -
pletada, transformando-se em Falso-Verdadeiro com correcao. Apos 
a a-Firmat iva coloca-se uma l i n h a A e outra B. Na instrucao dove-
se d i z e r : Case seja -Falsa coloque na l i n h a A o que a torna f a l s a , 
e na l i n h a B, o que a t o r n a r i a vordadeira. Evita-se assim o acer •-
to por "chute." 

A- IE1JPQ JESTIiiADQ PARA G A D ^ L J E ^ Q I ^ U J ^ - 30 segundos para cada 
r a c i o c i n i o . 

5. EEJQDJJENDACoES TECNICAS PARA ELABQRACSQ. 

- Redija -Prases simples e certas em ordem d i r e t a 
•- So empregue frases que sejam de f a t e falsas ou verdadeiras 
•- 0 elemento que torna f a l s a ou vordadeira a a-Firmat iva deve ser 
r e p r e s e n t ad a pa r a a v e r i f i c ac ao. 
- E v i t e e x p r e s s o e s a m b i g u a s . 
- Nao use frases t e x t u a i s . Apresente-as de forma o r i g i n a l para 
e v i t ar simp 1 es mentor izacao. 
••- L i m i t e c a d a i. t e m a u m u n i. c o ass u n t o . 
- E g u i l i b r e o numero de -Falsas com o numoro do verdadeiras 
-- Nao disponha em ordem matemat i c a , i s t o e, a seguencia de F ou 
V dove ser assistematica. 
- Sempre que possivel use a forma do Falso-Verdadeiro com cor-
r ecao. 

6. EXEHPLO PRATICQ 

• ( ) A i n d i a f i c a no hemisferio Norte. 

i • TIPQ - ORDENAC&O 

2.. DEFINICftQ •• Cons 1st e em fazer um pedido, cud a solucao e dad a 
pela citacao ordenada de conceitos ou nomes. 

3. QRIFNTAC&Q PARA A INSTRUCftQ •- A instrucao v a r i a do acordo com 
o t i p o do ordenacao que se pretende. Pode ser ordenacao crenel6-
g i c a , por importancia, ordem de opevacoes, em um processo, e t c . 

4. lEJjyE'JQLESTIlJADQ PAJ5&~RESQLUCfiQ - 30 segundos para cada r a c i o c i -



5. Em3ii£mM.(iQ£s TECNICAS PARA ELABQRACIQ 

- Finalidade i d e n t i c a a a n t e r i o r , mod i f i c a - s e quanto a forma. 
•••• Os elementos sao apr esent ados e devem ser numerados con for me 
a sequencia. 
- A 1i s t a gem d c v e s e r c o n c i s a. 
- Nao co1oque p i s t a s para ordenacao. 
•••• Especifique claramente o t i p o de ordenaeao que s e j a , a i n s t r u 
cao deve ser pormenorizada. 
•~ Apr esent e pelo menos t r e s elementos para ordenar. 
- Deixe bem e l a r o os espacos colocacao dos numeros. 

6 . EXEHPLQ PRATICQ 

Numere per ordem crescente de importancia, os seis seguintes 
produtos b r a s i l e i r o s , tendo em v i s t a o volume do exportacao. 

( ) Amendoim 
( ) Algodao era rama 
( ) Caoau 
( ) Cafe 
( ) Carnauba 
( ) Fume 

1. TIPQ •••• COMPLETAMENTE (ou Lacuna) 

2. DEFINICftQ - Cons i s t e em sentencas, com uma ou. mais palavras 
o m i t i d a s , P a r a g u o s e j a m p r e e n c h i d a s a s c 1 a r a s (lac u. n a s) . 

3. QRIENTACftQ PARA UiSIRUi^&Q - Complete as lacunas de forma a 
q u. e a s a f i r m a t i vas f i q u o m c o m o s e n t i d o c o m p 1 e t o . 

4 . TFHPQ ESTIHADQ PARA RESQLUCAQ - 30 segundos por r a c i o e i n i o 

5 . EEXDliENDACoES TECNICAS PARA ELABORACAO 

-Omitir apenas as palavras-chave de mode a nao havermais de 
u. ra a i n t e r p r e t a c a o . 
- Nao o m i t i r a d j e t i v o s e adverbios 
••- S 6 o ra i t i r g u. a n d o n a o p r e j u d i q u e a c o m p r e e n s a o 
- As lacunas devem t e r a mesma dimensao 
- As lacunas devem ser colocadas no meio e no fim da sentonea 6 
n ao n o i n i c i o . 
-Nao fazer a t r a n s c r i e a o do sentencas da fonte de consulta. 
- Uma parte do item nao deve s u g s r i r a resposta de o u t r a . 
•- Const r u i r com possib i 1 idade de uma so resposta cert a. 
••- E m p r o b I e m a n u ra e r i c o, i n d i q u e c 1 a r a m e n t e a u n i d a d e e ra q u. e c s 
pera a resposta. 
- Nao ponha a r t i g o s ou. outras indicadores da resposta. 
-Para cada item nao deve haver mais de t r e s lacunas. 



6. EXErtFLQL^ESmjCfl 

- 0 acido encontrado no vinagre, ehama~se_._ 

•- 0 p l u r a l do ESTA GUESTftOZINHA e DIFfCIL e 

i . TIPQ - IDENTIFICACftO 

S . DEFINICftQ - Consists na apresontacao de um g r a f i co, d iagrama, 
osqueraa, d oson h o, map a, o t c., p ar a quo sejam i den t i -F i e ad os P ar-
t e s , l o e a i s ou aquilo que se quer p e d i r . 

3. QRIENTACftQ PARA JA INSTRUCftQ - Esereva nos parenteses a esguer-
da dos conceitos ( partes, nemos, l o e a i s , e t c.) os numeros que os 
identi-Ficam com as partes especi-Ficas de f i g u r a . Do um trace 
quart d o h ou ve r i d e n t i d ad e . 

4. TEMPO ESTIIiADQ PARA RESQLUCftQ - 30 segundos para cada r a o i o e i -
n i o. 

5. RECOMENDACoES TECNICAS PARA ELAEQRACftQ 

•- Fazer desenhos claros e em escola adequada. 
- A s 1 i n has p a r a r e s p o s fc as d e v e m t e r a m e s ITI a dime rt sao 
•••• A guest ao admit e duas var iacoes. 
•••• Da-so a Figura e pede-so os conceit os ao lado dos numeros. 
- Dao-se os eoneeitos numerosos e pede-se que sejam colocados nas 
partes da Figura. 
- A coluna de eoneeitos deve cortter duas ideias a mais do que 
a s c o n t i d a s n a F i g u r a . 

6 . EXEMPLQ-PRATICQ 

- Brasil„„ 

- Venezuela 

- Colombia... 

- Equador 

- Chile 

- Uruguai _ 

- Paraguai_ 

- Peru 



Os t i p os de quest oes seguintes nao possuem uma fo r ma u.-
nica de apresentacao. Dependem e s s e n t i a l merit e do t i p o de conhec i -
m e n t o o u. h a b i 1 i d a d c q u e s e P r e t c n d e v e r i f i c a r . P o s s u e m e n t r e t a n t o 
tod as uma exigent: i a : que sejam c l a r as para o aluno e nao deixem 
d u v i d a s o u m o t i v o s p a r a i n d a g a c 8 e s a o a p1 i c a r . A1 i a s , u m i n s t r u -
men to bem e lab or ado nao deixa possib i 1 idade ou que se •Facam per-
g u n t a s, pr oc e d i m e n t os que s e mpr e a t rapa1ha uma boa a p 1 i c acao. 

- Cada Prob1ema deve v isar a aprec iacao de um so assunt o. 
- No anunciado do problema deve-se fazer mencao especialao que se 
guer e a unidade em que devera ser dado o res u l t a d o . 
- E x i g i r sempre a marcha da soluc'ao e os c a l c u l o s . 
- Nao ponderar apenas a resposta. 
-Pond e r ar c o m um e s c o r e cada eta pa d o r ac i o c i n i o. 

T I P O - PERGUNTA SIMPL E S 

EEJ^JlEMI'ACoES TiCNICAS PARA ELABQRACfiQ 

•- Pergunta d i r e t a , c l a r a , com uma resposta simples e imediata. 
-As l i n h a s para as respostas devem t e r a mesflia dimensao. 

T I P Q -. L I M R E DISSERTACAO 

- V e r i f i g u e a f i n a l i d a d e de sua prova. 
--Observe se e que se quer e medir resultados mais complexos da 
aprend izagem. 
-Prepare o esguema basico da prova. 
-Empregue mais guestoes de respostas cert as, em vez de uma so 
mais extensa. 
-De a todos uma situacao igual de prova. E v i t a mandar escolher 
u. m a P e r g u n t a e m u m a s e r i e 
-Apresente a t a r e f a bem d e f i n ida com um r o t e i r o . 
- Incorpore sempre os c r i t e r i o s basicos de julgamentos. 
- Use linguagem c l a r a e simples. Todos os alunos devem t e r a mes-
m a i n t e r P r e t a c a o e p e r c e b e r a m e s m a t a r e f a . 

PQNDERACaa DE QUESToES 

Ponderar e sempre uma operacao gue merece cuidados espe-
c i a i s per parte de elabprar de provas. 0 trabalho torna maiores 
dimencoes quando pensamos que a nota sera sempre o elemento apon-
tador do resultado da avaliacao . Uma ponderacao mal d i s t r i b u i d a 
P o d e r e t r a t a r mal a qu i 1 o que r e a1me nt e o aIu n o po s s ue no s e u d o-
minio congnit i v o . 

1 



Haver a sempre u.m p r i n c i p i o que devera not ear a ponde-
cao das quest oes-. analise das i d s a i s e dos r a c i o c i n i o s oompu-
ta v e i s em cada questao. 0 valor sntao da questao se mede pela 
quantidade de ideias computaveis, nela co n t i d a s . E cabe ao pro
fessor, que domina o conteudo pedida na prova o quanto do ideas 
ele deseja que sejam demonstradas ou expressas. 

A p r i n c i p i o , a cada respostas aos i t e n s e sub-itens das 
questoes o b j e t i v a s equivalente a uma i d e i a ou um r a c i o c i n i o sim
ples computaveis. A di-Ficuldade pode apareeer nas questoes da 
dissertacao e questoes s u b j e t i v a s . 0 professor e n t r e t anto, devera 
exig i r " a par fc i r " o det er minado numer o de r ac ioc in i o e ideias 
que deverao obrigatoriamente constar nas respostas. E per essa 
exigeneia fazer a sua ponderacao. 

Outre pento bast ante importanto a levar em consideracao 
sera a habilidade mental a ser avaliada perante o conteudo. Assim 
uma guestao a e x i g i r simples momorizacao nao podera ser ponderada 
com o mesmo valor das que exigent i n t e r p r e t acao ou poder do A n a l i 
se e sinfcese. 

Por fim mais um ponfco importante. A ponderacao per os-
core em tudo e mais favoravel a avaliacao. Era priraeiro lugar d i s -
P e n s a a 1i ra i fc a c a o g u. e o s d e z ponfco s fc r a d i e i o n a i s o f e r e c e m . A c a d a 
i d e i a ou r a c i o c i n i o exigino pondera-se com um escore. Nesfce case, 
a prova poddera t e r exemlo 57 esseores, como escore maximo. Com 
um simples use de uma tabela apos a correcao, transforma-se os 
valores adguiridos pelo aluno em not as do Of a i£. 

Uma boa elaboracao de guestoes pode as vezes f i c a r com
promet ida por uma ma d i s t r i b u i e a o em toda prova. A guestao e de-
terminada pela i n s t r u c a o . Assim cada vez que so muda de i n s t r u 
cao, muda-se tambem de questao. Cada questao possui os seus i -
t e n s. Se fizessemos uma prova so com i t e n s do m u l t i p l a s sscolha, 
a prova t o r i a uma questao li n i c a : Assinale a a l t e r n a t i v a c o r r e t a , 
e cada caput com suas OPCOOS, SO const i t u i r i a num item. Se qui-
zessemos, e n t r e t anto, fazer uma prova mist a, i s t o e, com diversos 
t i p o s de questao, ( e e aconselhave!) devemos colocar todos os 
i t e n s do mesmo t i p o , deaixo da mesma questao. A cada instrucao 
d i f o r e n t e , corresponds uma mundanea na e s t r u t u r a de r a c i o c i n i o do 
a1u no. As qu e s t oe s o j e fci v a s d e v e m s er c o1oc ad as e m prime i r o 1u g a r 
e em seguida as do l i v r e d i ssertacao, problemas ou elaboracao do 
g r a f i c o s e desenhos. 

AT I UI DADE P. - Sem consult a ao t e x t o , respond a ao que se pede. 
Q U a n d o nao s o u b e r a r e s p o s t a , v o 11 e a o t e x t o ••- b a s e . 

® i . Conforme as c a r a c t e r i s t i c a s apresentadas nos guadros 
da esguerda, co1oguo no guadro da d i r e i t a o fcipo de guestao eor-
respondents. 



+ + 

1.! Ideal para raedir o conhec!—! 
! mento de etapas de um pro-! 
! cesso. ! 
+— - r 

+ f 

£.! Presta-se para v e r i f i c a r ! 
i conhecimento sobre esque- ! 
! ma e mapas. ! 
v - - - - f 

+ 4-
3.! Adequada para medir n i v e i s ! 

! mais a l t o s do conhecimento ! 
i como sintese e avaliacao. ! 
•f • *• 

•'/ - >r 

4 . ! D e v e ~ s e a p r e s e n t a r o r o t e i - ! 
! ro da resposta ! 
! ' ! 
+ + 

•f - — — — ¥ 

5.! Uma das colunas deve ser ! 
! maior do que o u t r a . ! 
! ! 
^ + 

6 . ! P o s s u i. duas m o d a 1 i d a d e s : ! 
! com correcao e sem corre- ! 
! cao. ! 
+ + 

+ - ~ - f 

7.! Deve-se e v i t a r transcrever ! 
! o t e x t o estudado. ! 

+ 

i . Mantaqens do use do escore: 



2. Na montagem geral como devera -Ficar d i s t r i b u i d a as ques 
t oes : 

3. AVALIAC&Q • AlIVIDADE 3 

NOME : 

OBS.: Esta Folha deve ser entregue ao o r i e n t a d o r . 
-• El above uma prova para as seguintes ex i gene ias-. 

i . C ale u. 1 a d a P a r a 4 0 ra i n u t o s . 
2. Mais de urn t i p o de questao. 
3 . P o n d e r a c a o c o ra e s c o r e . 

VIANNA, Heraide Marelira. Testes era educacao, Rio de Janeiro 
IBA SA/FE NAME, 1976. 



A Sala de Aula 

A escola fcrabalha com o conhecimento de uma -Forma bas-
tan t e especi-Fica e o espaco onde esse trabalho c-Fet ivamente aeon-
tece e a sala do aula. 

Pensar a organizacao da sala de aula e pensar a relacao 
d e P r o -F e s s o r e s a 1 u nos c o m o c o n h e c i m e n t o . A s a 1 a a s s u. m i r a F e i c o e s 
di-Fe rentes con-For me essa relacao -For concebida: vai v a r i a r o use 
do espaco e o tempo, a organizacao das ati v i d a d e s e do m a t e r i a l , 
e mesmo o t i p o de relacoes interpessoais . 

A repoticao mecanica de normas o procedimentos, atraves 
do to m P o, -F az c o m g u o t a i s pra t i c a s pa r e c am "na t u r a i s", "ob r i g a-
t o r i a s " . 

E import ante t e r na clareza do que se entonde por conhe
cimento e aprendizagem para poder planejar bem as atividades de 
ensino, selecionan d o a t i v i d a d e s e m at e r i a i s a d e guados, r e j e i t and o 
p r a t i c a s incompativois com os o b j e t i v o s . 

Um exemp 1 o de Prat ica t r a d i c i o n a l e o aPego gue cert os 
pro-Fessores demon strain a i d e i a do " s i l e n c i o " . lias o s i I one io dos 
alunos o tempo todo o a qualquer custo revel a uma vxsao do c r i a n -
cas como seres passivos, que devem -Ficar o tempo todo escutando, 
escutando. . . 

0 pro-Fessor que eonhece a import ancia da in t e r acao no 
processo de conhecimento garante ocasioes para t r o c a do in-Forma-
c o e s , i d e i a s e o p i n i 8 e s . 0 s c o n h e c i m o n t o s e a s e x P e r i e n c i a s d e 
cada um serao centribuicoes para o crescimento dos outros, do to
dos . 

Na sala do aula e Funcao do educador prever Formas e mo
rn e n t o s e s P e e i -F i c o s d e i n t e r a c a o, d o acordo c o m o s o b j e t i v o s g u e 
pretende a t i n g i r . 

Q u a I g u e r g u e s e j a a -Forma a d o t a d a P a r a d i s t r i b u i r a s a -
t i v i d a d e s ao Iongo do d i a , e interessante que o planejamento con-
temple mementos de par t i c i p a c a o c o l e t i v a de toda a classe, memen
tos em gue cada um trabaIha per s i so, e em que os alunos i n t e r a -
gcm mais i n t ensamenfce, fcraba1hando em grupos. 

li o m e n t o s col e t i v o s c o m a c 1 a s s e s a o i m p o r fc a n t e s o ra v a -
r i a s s i fc u a c 8 e s , c o m o P O r e x e in P 1 o n o p 1 a n e j a m e n fc o d a s a t i v i d a d e s , 
na introduc'ao de um as sun to novo, na s i sterna t izacao dos eonteudos 
fcr ab a1had os, n a avaliac ao d a s a fci v i d ad e s d e s e nv o1v i d a s. 

A o p r o P o r c i o n a r e s s e s ra o ra e n t o s , e r e c i s o c o n s i d e r a r a 
•Faixa e t a r i a dos alunos. Crian cas pe gue nas nao conseguera se raan-
t e r em a t e n t as p o r 1 o n g o s p e r i o d o s . A s s i ra e ra a i s F a c i 1 v a r i a r a s 
at ividades e r e p e t i r uma mesraa in For mac a o era di-Fe rentes s i t u a 
coes, de div e r s as -Formas do que ten t a r esgota~la de uma unica 
voz . 



0 cantata pessoal da ao pro-Fessor a oportu.nidade de co
nhec or melhor cada aluno, seu. memento de desenvol viment o, suas 
d i f i c u l d a d o s e duvidas. Esse conhecimento e de fudamental impor-
t a n c i a para alimentar deeisoes nos f u t u r o s planejamentos. 

Para alunos que nao estejam acompanhando o trabalho da 
classe e mais proveitoso dedicar dois a t r e s minutos do atencao a 
sua necessidade especi-Fica do que passar haras ten tan do entender 
o q u. e e s fc a o c o r r e n do a 1 i n a classe, sem con s e g u i r a vane a r . 

E import ante que cada educador, de acordo com sua expe
r i e n c i a , com e p r o j e t o da escola em que esta i n s e r i d a com as 
expec i-Fic idades do sou gr upo-c 1 asse , encontre os caminhos possi-
veis e mais adoquados para desenvolver um trabalho em que o obje-
t i v o seja o compromisso com todos os alunos, para que permanecam 
na escola, aprendam e proguidam em sou percurso do conhecor do 
conhecor o mundo. 
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RECURSOS PARA A ATIVIDADE DQCENTE 

Acompanhando os alunos 

0 aeompanhamento do trabalho do aluno e muito import ante 
para o r i e n t a r e prevenir possiveis erros de r a c i o c i n i o . E sempre 
bom o professor c i r c u l a r pela classe, observando as criancas en-
q u. a n t o elas t r a b a 1 h a m . A c o m p a n I-i a ft d o o q u. e e 1 a s est a o f a z e n d o, o b -
servando como estao pensando e as d i f i c u I d a d e s que elas encon-
tram. Desta maneira o professor pode deteotai erros de r a c i o c i n i o 
e m t e m P O d e c o r r i g :i. -1 o e , assim, e v i t a r f i x a c a o d e a 1 g u m r a c i o c i -
nio errado. 

Sempre ha agueles alunos gue sent em mais d i f i c u l d a d e na 
aprendizagem e sao justamente eles gue nao deve ser abandonados, 
pois necessitam de mais at encao e ajuda gue os demais. 

Os e x e r c i c i o s devem ser graduados. Sempre deve-se dar um 
mais d i f i c i l e um mais f a c i l . A s criancas mais capazes resolvem o 
mais d i f i c e i s , enguanto as cr:i.ancas menos eapazes resolvem os 
m a i s f a ce i s . A s s i m as s im pa r t i c i P am da s a t i v i dados. 

Os alunos mais raptdos devem t e r mais a t i v i d a e s para re
al i z a r e m 1 o g o a p o s a r e s o 1 u c a o dos e x e r c x c i o s. 0 u t r a sol u. c a o e 
P e d i r a o s m a :i s r a p i d o s gue e n s i n e m a s e u s c o 1 e gas . 

Os elogios e as recompensas devem ser sempre i n d i v i 
dua i s . Nao devemos nunca r e f e r c a r uma t a r e f a gue esta alorn da re
al izacao do aluno. Elogiar sempre os aoertos dos alunos, pois i s -
s o f u n c i o n a c o m o r e f o r c o p o s s i t i v o p a r a n o v a s a p r e n d i z a g e m . 

0 professor deve sempre lembrar-se de elogiar os alunos 
que e s t i v e r e m d e m o s t r a n d o i n t e r e s s e o d e s e m po n ho n o s t r a b a1hos 
escolares. 

E sempre importante nao esguecer que os elogios e as re-
compensas sao me1hor es mot i vador es do que as cr i t icas e punicoes. 
Evidentemente, o a1uno quando raot ivado, aPrende me1hor e mais ra-
P idamewnt e. 

PLANEJANDO AS ATIVIDADES DE CLASSE 

Ao planejar as suas a t i v i d a d e do classe, o professor po
de levar em consideracao os seguintes aspectos importantes: 

- Fazer uma listagem da a t i v i d a d e do dia e dos mat o r i a i s 
que serao u t i l i z a d o para a a t i v i d a d e ; 

- Calcular o tempo para cada a t i v i d a d e ; 
- P r e v e o p o r t u n i d a d e s o n d e t o d o s o s a I u n o s p o s s a ra p a r t i -

c i p a r ; 



~ Dar conteudo novos sempre no i n i c i o da aula; 
- Ser f l e x i v e l : quando for p r e c i s e e bom adaptar o pia

no f e i t o e deixar que determinada a t i v i d a d e que esta sendo into™ 
r e s s a n t e d u. r e u m p o u c o m a i s; 

- Combinar a r e t i n a de trabalho com a classe. Assim a 
c r i a n ca f i c a r a s ab e nd o a o rg a n i zacao dos t r aba1 h OS e se n t i r a m a i s 
seguranca. 

- Ao e x p l i c a r as a t i v i d a d e s , levar em cent a o n i v e l de 
desenvolvimento dos alunos. Se a at i v i d a d e for mais d i -

f i c i l , 
a s c r i a n c a s n ao c o n s e g u i r a o r e a 1 i z a r e , a o c o n t r a r i o, 

se for 
muito d i f i c i l , logo f i c a r a o desinteressadosj 
- Todo conteudo deve ser dado sem pressa. Nao dar um no

vo conteudo antes de os alunos terem dominado o conteudo ante
r i o r ; 

- Dar tempo s u f i c i e n t e para as criancas treinarem e exe-
cutarem os eonteudos novos, ate a sua t o t a l assimilacao. Depois, 
a v a I i a r o g u e f o i ap r e n d i d o . 

Est imular a Par t ic iPacao de todos os a1unos. Prever 
semp re as at i v i d ad es que ex i j em d i a l o g o , d i seussao, comuni c ac ao, 
c r i t i c a e treea do i d e i a s . 

..Procurar sempre i n s e n t i v a r e ape i a r a ajuda e a p a r t i 
cipacao dos seus alunos. A erianca ao colaborar, senti~se respon-
savel pelo mat er i a I da cI asse. 

COMO CORRIGIR OS TRABALHOS DOS ALUNOS 

A s c r i a n c a s , q u. ando estao a p r e n d e n d o, cost u. m a m e r r a r ITI U -
i t o , mas esses erros podem ser aproveitados polo professor. Tern 
erro quo pode ser u t i l , desde que o professor faca o aluno perso
ber que esta errado. Se ele entendor por que err o u , podera e v i t a r 
mais tarde o mesmo e r r o . 

0 b s e r v e, a s e g u i r , a1g un s c u i d ado s n a c o r r e ca o dos 
t r a b a1h o s dos a1u n o s: 

„. N u. n c a s u b i 1 i n h e o s e r r o s . P e d i r p a r a a c r i a n c a a P a g a r o 
gu.e fez e escr ever o cor t o, deixando assim ocaderno cor r et o . Se 
i s t o nao for f e i t o , o erro f i e a r a mais destacado o o aluno aeaba-
r a m e in o r i z a n d o - o . 

-Nao fazer an ot acoes gue estraguem o cad or no dos a 1 L i 
nos. Most rar os erros para o aluno o e x p l i c a r . Assim,ele entendera 
o g u e d e v e r i a t e r f o i t o. 

_ V e r i f i c a r o processo. Nao se l i m i t e ao resultado f i 
n a l . Pedir para a erianca e x p l i c a r por que respondeu daquela ma-
n e i r a . Muitas vezes as criancas respondem de forma d i f e r e n t e da-
quela que o professor espera, mas a resposta, neste pode ser con-
siderada cert a. 

„Quando o aluno acertar o que ele fezcolocar um pequeno 
" c *' a o 1 a d o . N a o s e d e v e r i s c a r p o r c i m a d o t r a b a I h o d o a 1 u n o . S e 
ele errou,peca para aPagar e ensino a fazer o e o r t o , como j a f o i 
e x P 1 i c a d o a n t e r i o r m e n t c . A e r i a n c a s o n t i r a s a t i s f a c a o s e o p r o --
f essor, a seguir , col ocar um "c" no e x e r c i c i o j a e o r r i g i d o . 



-• Os alunos podem -Fazer a correcao dos seus proprios e-
x e r c i c i o s . 0 professor colocara a resposta no quadra de eserever 
e pedira para os alunos c o r r i g i r e m nos eadernos. A aufcoeorrecao e 
um otimo e x e r o i c i o de aprendizagem. Mesmo que os alunos faearn uma 
correcao, o bom nao deixar do olhar os eadernos, corrindo-os. I s -
so dar muito t r a b a l h o , considerando-se o pouca tempo do profes
sor. Est as tare-Fas sao espeeifieas dos professores que trabalham 
com as s e r i e s i n i c i a i s do i 8 g rau. 

- E precise sempre cementar na sala do aula os trabalhos 
gue as criancas fazem em casa, j a que so assim, eles vao f i c a r 
sabendo o que aeortarem. E tambem uma forma de inee n t i v a r o aluno 
a continual" fazendo as t a r e f a s de casa. 



ROTEIRQ DA SEMANA DE CI&NCIAS E PORTUGUeS 



SEMANA DE C I E N C I A S 

PROGRAMACSO 

Segunda~fei ra Aberfc u ra - Pales fc ra 
. Tenia: Migiene Pessoal 

Terca Feira I n i c i a r a confeecao do album de ciencias 
. Plantas 
. Animais 
. Corpa humane 

Quart a •••••Feira Sessao de video 
. Con fec e ao d e um car t az c o1e t i vo a 1 i 

vre eseolha 

Q u i n t a - f e i r a R e a 1 i z a r e x p e r i e n c i a s , c a d a p r o F e s s o r 
com sua fcurma 

Sext a - f e i r a Encerramento 
. Exposicao dos trabalhos para os pais e 
membros da comun idade 

Encerramento co 



RotGiro da Semana de Portugues 

Otaj e t i v o s : 

As atividades foram preparadas visando a u x i l i a r o desen-
volvimento da expressao e s c r i t a dos alunos. 

As atividades estao graduadas obdecendo a seguinte se
quent; i a : 

.... Desinibicao, estimulo e ampliaeao do voeabulario, 
com as ati v i d a d e s de associacoes l i v r e s e f l u e n c i a verbal; 

_. Formacao de frases e perlodos; 
R e d a c a o p r o p r i a m e n t e d i t a . 

Atividades da l£ e 2 ^ ser i e s 

Ordenacao de sila b a s para formar palavras; 
.... Aut o d i t ado (de pa 1 avr as > ; 
Comp1e me n fc ac ao de f r a s e s us and o pal a v r a s s o11 as; 
Exp loracao de frases com palavras e desenhos; 

- Exploracao de frases com possibi1idades de ampliaeao; 
Continuacao de t e x t o s , e em seguida fazer i l u s t r a c o e s ; 
L e i t u r a do t e x t o "Bolhas de Sabao", para fazer a i n -

t erpret acao; 
L e i t u r a do t e x t o "Um dia d i f e r e n t e " , para fazer a i n -

t erpret acao. 

Atividades da 33 e 4$ ser i e s 

Composicao de frases a p a r t i r de gravuras; 
Complementacao de h i s t o r i a em l o g i c a de forma o r a l e 

escr i t a ; 
Complementacao de uma h i s t o r i a , para em seguida dar um 

t l t u l o e fazer um desenho l i v r e ; 
Observacao de gravuras para formar frases com os gru

pos d e pal a v r a s; 
L e i t u r a do tex.to "Marlice", Para fazer a interpreta-• 

cao, i ndent i f i c a n do os P r on omes c1aramen t e expr essos no t ext o; 
Fazer a l e i t u r a de um l i v r o escolhide pelo grupo para 

responderem a f i c h a de apreciacao. 


