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DEDICATORIA 

A Espera. 

Quando crescemos cheios de ideias , tentamos realiza-los da melhor maneira 
possivel. 

Entre os sonhos de muitos, esta a universidade e a conclusao do curso em 
tempo minimo. 

Tudo caminha bem. De repente as dificuldades passam a surgir como se algo 
desmorona-se sobre n6s. Elas sao tantas que as vezes queremos desistir. 

Pensamos... esperar ? Quanto tempo ? Mas a vontade de chegar torna-se 
maior e faz-nos partir para luta enfrentando familiares, professores, doencas e todas as 
outras pedras que surgem na caminhada 

Fazemos desta ESPERA, nossa maior aliada na luta em busca da conquista e 
partimos em busca do sonho desejado. 

Dedicamos esta a todos que como n6s foram mais fortes e venceram as 
dificuldades para alcancar seus ideais. 
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RESIIMO 

0 presente trabalho analisa as dificuldades enfrentadas pela maioria das escolas 
publicas em realizar um planejamento que venha adquar-se nao so a realidade escolar mas 
tambem a classe estudantil e a comunidade a qual estapertence. 

O referencial te6rico utilizado para este estudo situado na area educational, tern 
como suporte as teorias das obras de DALMAS, 1994; TURRA, 
1992;VIANAtm6;VIDAL} 1989; ZAGURI, 1988; SANT'ANNA e outros 1986. Esta 
monografia esta fundamentada no conceito: "Planejamento Participativo na Escola" 
Conteplamos como campo de estagio duas escolas no interior da Paraiba; Cajazeiras e 
Aparecida, por contar nestas, atravSs de observacao sistematizadas e questionario (anexo I ) 
grandes deficuldades na elaboracao e excu9&o do planejamento. Interrogamos-nos sobre as 
causas que levam os professores a nao elaborarem e executarem o planejamento e como 
mudariamos esta situacao com relacao ao planejamento participativo. 
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INTRODUgAO 

0 grande numero de problemas enfrentados pela maioria das escolas publicas, em 
realizar e executar o planejamento de ensino, vem preocupando de maneira especial 
alguns educadores, que estao buscando atraves de pesquisas e experiencias vivenciadas, 
amenizarem esse quadro que encontra-se a educa9§o 

Diante dessa problematica, surgiu a necessidade de envestigarmos como 
desemvolve-se oprocesso de planejamento de ensino nas escolas publicas. 

Em seguida, tomamos a iniciativa de conhecermos de perto a realidade de duas 
instituicdes publicas de ensino de nosso estado: Escolas Municipal de l°grau Pe Giuliano 
Pellagrin, em cajazeiras - PB e Escola Estadual de 1° grau Dr Jose Gadelha, em 
Aparecida, onde os professores dessas referidas escolas, vivenciam os problemas 
supracitados. 

Para avaliar as dificuldades na elaboracao e execû ao do planejamento de 
ensino, revelados por professores e diretores, requer de nossa parte uma contribucao 
para minorar o problema acima citado. 

Salientamos que nossa proposta tern carater alternativo, portanto, de acordo 
com a necessidade especifica das Escolas, ponto de referlncia do nosso campo de estagio. 
(Anexo n) 
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JUSTIFICATIVA 

A atual ecola publica em nossa sociedade apresenta um elenco de dificuldades em 
seu aspecto funcional decorrentes de um jogo de carencia que passam pelo financeiro, e 
tamb6m pelo processo ensino-aprendizagem, principalmente no que se refere ao 
planejamento de suas atividades. 

Tomando como referencial essas dificuldades e deficiencias pecebidas na pratica 
educacional na pratica educacional da escola Estadual de 1 grau Dr. Jos6 Gadelha, 
Aparecida e Escola Municipal de 1° grau Pe. Giuliano Pelligrin - Cajazeiras - PB 
consideramos a importancia de analisar o processo ensino aprendizagem e realizar um 
projeto de trabalho buscando mapear essas dificuldades, criando situacdes que promovam a 
reducao da distancia entre o professor e as teorias que servirao de instrumento para a pratica 
do professor, onde de fato, estimulara a passar a fazer uma previsao de suas atividades, 
ievando em consideracao a participa9ao do aluno e da comunidade. 
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PROBLEMATIZACAO DO OBJETO DE ESTUDO 

O estudo sobre planejamento de ensino, tornou-se constante nas discussdes suscitadas 
no Estagio Supervisionado em Supervisao Escolar (Anexo3 ) 

Como tem ocorrido, o processo de planejameto de ensino s6 tern servido para 
escolha e reprodû ao de conteudo, causando pouca ou quase nenhuma contnbuicao na 
aprendizagem integrau (') escolar. 

Neste sentido o processo de planejamento de ensino torna-se uma preocupacao. 
Na pesquisa ora realizada, objeto de estudo desta investiga9ao, observou-se que o 

dia-a-dia dos professores na Escola Municipal de 1° grau Pe. Giuliano Pelligrin - Cajazeiras 
- PB, e Escola Estadual de 1° grau Dr. Jos6 Gadelha - Aparecida - PB, revela um "triste" 
quandro que inicia-se a partir da elabora9&o do planejamento, at£ a forma como sao 
desenvolvidas nas aulas. 

0 relacionamento entre os professores e a dirê ao e" inadeguado, nao favorecendo 
assim, a integra9ao e interesse dos membros na elabora^ao do piano de ensino. 

Um outro fator que interfere na elabora9ao e execu9ao do planejamento de ensino e" o 
salario, o comodismo e a falta de novas leituras para os professores, que se restringem 
apenas nas repredu9des de conteudos, cdpias, leituras coletivas e individual e tarefas dde 
casa 

Estas afirma96es se da atraves da fala de duas professoras. 

"Eu ja sou velha, faz tempo que fiz pedagdgico, por isso 
quando existe alunos alfabetizados e nao alfabetizados na 
mesma turma, eu nao sei nem como aplicar os assuntos, fico 
perdida". 

"Se agente tivesse pelo menos uma reciclagem, 
mas o governo quer e acabar com tudo mesmo. 
Nem manda material didatico, nem reciclagem, 
nem pagamento, porque ta atrasado, os pais dos 
alunos tambem nao podem ajudar, 6 dificil pra n6s". 

Diante disto, faz-se urgente fazer algo de concreto para que a pratica dos professores, 
melhoreŝ  

Para isso, dugerimos a seguinte proposta para se trabalhar o planejamento na Escola 
publica 

C) Segundo Aur l̂io Buarque de HolandaFerreira(1988), Integral e 
Total, Inteiro, Global. VI 



PROPOSTA ALTERNATIVA 

MARCO TE6RICO : 

Essa proposta baseia-se na teoria de TURRA (1992); e de contribuicdes de varios 
outros pesquisadores como : DALMAS, (1994); VIANA, (1986); dentre outros. 

Essa nova maneira de planejar, onde e" permitido a fala de outros elementos : a 
direcao, professores, mncionarios, alunos e pais de alunos, tem-se mostrado como o caminho 
de mudan9as e autorealiza9ao pedag6gica 

Segundo GANDIN (1988), participacao constn^ao em conjunto. No processo 
educativo, todos tern sua palavra a dizer. Face a isto, a participacao, no processo decis6rio 
de alunos, professores, pais, dire9ao, mncionarios determina nova orienta9ao da â ao -
pedag6gica - administrativa da escola S6 assim, teremos uma nova proposta de trabalho e 
de planejamento, considerado PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO. 

Este e um processo onde as pessoas realmente participam, porque a elas sao 
entregues nao s6 as decisdes especificas, mas os pr6prios rumos que se deve imprimir a 
escola 

Os diversos saberes sao valorizados, cada pessoa se sente construtora e realmente o 
e" de um todo que vai fazendo sentido a medida em que a reflexao atinge a pratica e esta vai 
esclarecendo a compreensao, e a medida em que os resultados praticos sao alcan9ados em 
determinado rumo. 

Muitos professores acham indispensavel a parti9ao das cristas no planejamento. 
Mas esquecem que cabem a estes enarem situacdes mais adequadas, para suscitar problemas 
a crian9a No inv£s de transmitir o conhecimento sob forma de soh^Oes prontas, € preciso 
encorajar a crian9a a encontrar por si as melhores formas de resolver problemas que 
desafiam a curiosidade e estimulam sua reflexao. Sua orienta9ao deve provocar estimulo e 
participacao, mas tambem deve oferecer seguranca, contribuindo para um bom desempenho 
das atividades. Nesta reia9ao de integra9ao, nao e de educando-educador, mas tambem a 
dire9ao, os mncionarios e os pais dos alunos, todos tem uma perspectiva de crescimento 
pessoal. Dai a necessidade de adentrar-mos no nosso campo de estagio (ANEXO H?) 

A fim9ao primordial do planejamento e" assegurar a racionalidade e organizâ ao do 
trabalho docente, posstbilitando ao professor, desempenhar um ensino de qualidade, 
evitando a improvisa9ao. 

Na concep9ao de GANDIN (1991) "O planejamento tem a dificil fun9ao de organizar 
a a9ao sem ferir a liberdade e a riqueza dos participantes do grupo". 

Salientamos, por̂ m, que o planejamento participativo na escola, nao pode reduzir-se 
a integrar escola-familia-comunidade, mas tambem visar a realiza9ao das pessoas e a 
transforma9ao da comunidade na qual a escola esta inserida e para que isso ocorra bem, 
segundo DALMAS (1994) 4 necessario que ele obede9a as tres perguntas basicas em sua 
elaboracao. 

- O que se quer alcan9ar ? (Utopia) 
- A que dist&ncia se esta do que se quer alcazar ? (Diagnostico) 
- 0 que serafeito para diminuir a distancia (Programacao) 
Sem esqueser de vivenciar os tr§s momentos que integram-se : elaboracao, execu9ao 

e avalta9ao. 
A medida que se elabora, se executa e simultaneamente se avalia 
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Para uma melhor compreerisao do estagio supervisionado se faz mister, reconhecer 
alguns dos nossos objetivos: 

- Oferecer as Escolas publicas, a chance de conhecer um novo tipo de planejamento, 
atraves de leituras,; 

- Estimular a integrâ ao dos membros escolares e a comunidade a qua! esta inserida 
num estudo mais profundo em relacao ao planejamento participativo; 

- Propiciar situa96es em que se possa elaborar um primeiro planejamento 
participativo, buscando a participa9ao e coiabora9ao de todos, dando enfase aos interesses 
comuns, visando nao s6 um melhor ensino-aprendizagem, mas uma consciencia critica e um 
crecimento mutuo dos participantes e da sociedade da qua! esta inserida 



METODOLOGIA 

Para um maior desempenho do nosso trabalho monografico e para atender as nossas 
expectativas, usamos estrategias metodo!6gicos que para n6s foram intercambiadas de 
acordo com as reais necessidades de investigacao. 

Ap6s leituras fichadas e discutidas e pesquisas de campo sobre determinados autores 
como TURRA (1992), DALMAS (1994) e VIANA (1986), a equipe reestudou os pontos 
relevantes compreensao acerca do que se estudava 

Foram realizadas observacOes sistematicadas, conversas informais para 
aprofundamento do nosso conhecimento. 

No primeiro contato com o campo de estagio, levamos um questionario (anexo V) 
para captarmos dos professores o conhecimento sobre planejamento. 

O segundo momento consistiu em encontros e debates com temas relacionados a 
pratica do planejamento. Os textos eram distribuidos pelos supervisandos e apreciados e 
discutidos por todos (anexo VI). 

O terceiro momento foi realizado pelo supervisando junto a direcao da escola e 
professores, a semana da saude, na qua! os supervisandos trabalharam diretamente com as 
criancas, cada dia era explicado um tema diferente (anexo VII) e vivenciando as 
experidncias. 

No quarto momento houve a reuniao com os pais da qual foi muito bem participada, 
cheia de id£ias para melhor funcionamento da escola e aceitacao da proposta de 
participacao na elaboracao do planejamento. 

Vejamos o que diz a fala de um pai : 

"A muito tempo estavasamos precisando de algu£m que viesse 
fazer essa integracao. Pois os pais sabem do que seus filhos 
estao precisando e alem do mais os professores nao podem 
fazer tudo. Precisam de todos juntos mesmo. 

Uma mae diz: 

"Adorei a semana da saude pois meus filhos despertaram para limpeza 
e al6m de repassar tudo para n6s, ainda quer ajudar. E eu estou 
adorando". 

No quinto momento trabalhamos com os professores uma semana de elaboracao de 
material de sucataparafacilitar aaprendizagem dos alunos. Confeccionamos o novo jogo de 
boliche, onde com 10 garrafas de shampoo, diferentes em tamanho, forma e cor. 
Trabalhariam al£m dos conteudos citados e frisados, a quantidade. 

Usamos tambem palitos para a coordenacao motora e educacao artistica e o uso da 
malematica 

Caixas de f6sforo secas, cobertas com numerais escrito em cima e a quantidade em 
semente dentro da caixa 

Tamp as de garrafas secas com numerais ou o alfabeto parajuncao das silabas. 
Participamos tambem da confeccao de material para semana da crianca. 
Encerramos com uma avaliacao geral, onde participaram : Diretores, professores, 

mncionarios, alunos e pais de alunos. VHI 



Salientamos porem, que todas as atividades realizadas foram tiradas de sugestOes 
dada por todos os participantes, prevalecendo as que sepriam as necessidades de todos. 

Assim praticavamos com eles a elaborac&o do planejamento participativo. 
Feito esta reserva, coube-nos um aprofimdamento diante dos registros, favorecendo 

um suporte te6rico a construcao destamonografia 



C O N C L U S A O 

A forma como as Escolas publicas vem desvalorizando a elaborac&o e execucao do 
planejamento de ensino vem sendo discutida por profissionais da area que tentam fazer com 
que as Escolas acompanhem a nova evolucao e prepare numa integracao (Professores, 
Diretor, Alunos, Funcionarios e Pais de alunos) seres consci§ntes para viver e crescer na 
sociedade. 

Durante a execucao do referido trabalho tivemos a oportunidade de questionar a 
pratica dos professores, principalmente no tocante arealizacao do planejamento. 

Baseados na fundamentacao de TURRA (1992), DALMAS (1994) e outros, foi 
possivel percebermos a urgente necessidade de se repensar e praticar um novo tipo de 
planejamento que venha a atender as necessidades de toda comunidade a qual a escola 
pertence. 

£ mister enfatizarmos, um fator de grande complexidade dentro da estrutura do 
sistema educacional, o fato que a escola 6 uma instituicao criada para controlar a 
aprendizagem, pois mesmo o aluno apresentando-se com um conhecimento proprio, mas sem 
ter passado pela forma sistematica de aprender na escola, seu conhecimento pode ser 
considerado falho devido a ausencia do controle na elaboracao do conhecimento. 

£ interessante destacarmos que a escola deve valorizar nao so as id&as dos alunos, 
baseada em suas realidades, mas deve tambem pedir a contribuicao dos diretores, 
professores, mncionarios e principalmente os pais dos alunos, para a elaboracao do 
planejamento (PARTICIPATIVO), visando um crescimento escolar, pessoal dos integrantes. 

Segundo LOIVA URBAN - "articular-se com outros grupos 
sociais que lutam pela transformacao estrutural e social, por 
melhores condicfles educacionais em varias frentes : 
Qualidade de ensino, democratizacao por melhores condicdes 
para continuar se reunindo para estudar, programar, avaliar e 
transformar". 

Por entender a construc&o do homem, nao qualquer homem, mas um homem fraterno, 
solidario, tolerante e aberto & alegria de novas experiencias, a Educacao nao pode ser 
pensada senao interagindo com o universo de conhecimento que a cerca e do qual ela faz 
parte (Garcia, citado por Nascimento, 1995). 
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C O N S I D E R A C O E S F I N A I S 

Partindo das experi§ncias que vivemos no decorrer deste trabalho percebemos que 
para se trabalhar qualquer atividade pesando em ter como primeiro momento o 
Planejamento, e" imprescendivel uma gama de informacSes inerentes a problematica 
discutida, e dai, conciliar sabedoria teoria e pratica. 

Segundo Paulo Freire (citado por Grossi,1990) , toda pratica pedagdgica se baseia 
numa teoria 

O educador em sua fundamentac&o tecnica, que permearia os conhecimentos tedricos 
adquiridos em cursos e/ou leitura de livros, relato de experiencias, tera em suas maos 
subsideos para ser o autentico ator de sua pratica de planejamento que por sua vez, tambSm £ 
autentica e verdadeira . "O refletir" em cima do "planejar " se constitui naquele ato do 
professor descobrir o que e" importante para ele e seus educandos na construcao e 
transformacao de suas reaJidades . 

Avaliando conceitos de planejamento, definimos o ato de planejar como um ato 
politico, critico e reflexivo, por embarcar o individuo a uma organizacao de suas acdes, em 
consonancia aos seus objetivos e ainda por dislumbrar a avaliacao e reorganizacao dessas 
a$6es . Nessa prespctiva, e preciso que professores e alunos sistematizem a teoria e 
encaminhem uma pratica sujeita a FEEDBACK. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 
CENTRO DE FORMA^AO DE PROFESSORES- CAMPUS V 
DISCHJNA: ESTAGIO SUPERVISIONADO EM SUPERVISAO ESCOLAR 
PROFESSORA: MARIA ALCfDES PINTO DE MACfiDO ALMEIDA 
PERiODO: 95.2 

CAJAZEIRAS, 01 de SETEMBRO DE 1995. 

1- Dados do etagiario 
Nome 
Endereco • 

Dados do estagiario 
Nome 
Endereco , 

2 - Dias da semana que o horario em que estarao atuando nas escolas: 

Numero de professores por serie e turma com os quais pretendem 
tabalhar: 

3- Dados da escola: 
Nome 

Endereco 
Diretor(a) 
Supervisor(a) Escolar 
Faz planejamento? Quando? Onde? 



TURNOS SERIES N°DE PROFESSORES OBSERVANCES 

CARJMBO DA ESCOLA 
ASS.DO DIRETOR(a) I . : . : . , : . : . , , : . : . , : . : . : . , : . : . : . : . : . : . : . , : . : . . . : . : . : . 

ASS.DO ESTAGlARIO 

ASS.DO ESTAGlARIO 



ANEXO II 
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SECRET ARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 
MUNIClPIO - CAJAZEIRAS 
UNTDADE ESCOLAR : Escola Municipal de 1° grau Padre Giuliano Pellegin. 
ENDERE(?0 : RUA ANlSIO ROLIM, N° 88 Cajazeiras/PB 
DIRETORA: MARIA LUCIA VIEIRA 

QUADRO DEMONSTRATTVO DO ALUNO 

S E R I E N ° D E T U R M A S N ° D E A L U N O S 

P R £ 01 18 

A L F A 02 42 

T O T A L 03 60 

QUANDO DEMONSTRATTVO DO PESSOAL DOCENTE 

D I R E T O R P R O F E S S O R F U N C I O N A R I O S C A R G A H O R A R I A 

01 03 01 180 



QUANDO DEMONSTRATTVO DOS PROFESSORES 

S_T_E QUE LECIONA TURNO GRAU DE INSTRUgAO 

PRE TARDE PEDAG6GICO 

ALFA 
# 

MANHA LIC.EM HISTORIA 

ALFA TARDE LIC.EM HIST6RIA 

1° MANHA LIC.EM GEOGRAFIA 

2° MANHA PEDAG6GICO 

2° TARDE PEDAGOGICO 

3° TARDE PEDAG6GICO 

4° MANHA P E D A G 6 G I C O 

4° TARDE P E D A G 6 G I C O 

5° MANHA NtVEL SUPERIOR 

5° TARDE NIVEL S U P E R I O R 

6° NOITE N I V E L S U P E R I O R 

6° NOITE NtVEL SUPERIOR 

7° NOITE NIVEL SUPERIOR 

8° NOITE NlVEL SUPERIOR 



QUADRO DEMONSTRATTVO DO PESSOAL TECNICO ADMTNISTRATIVO 

F U N C A O 

N° DE 

F U N C I O N A R I O S 

N° PORTURNOS 

MANHA TARDE NOITE 

DIRETORA 01 

\TCE-DIRETORA 01 

AGENTE ADMENISTRATIVO 01 01 

T_CNICO NlVEL M_DIO 02 01 01 

AUXILIAR SERVigOS 02 01 01 

VIGILANTE 02 01 01 

TECNICO NtVEL SUPERIOR 01 01 

file:///TCE-DIRETORA


ANEXO III 



FICHA DE RELATORIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ESTAGIO 
SUPERVISIONADO DE SUPERVISAO ESCOLAR 

DATA HORA LOCAL ATTVTDADE / METODOLOGIA RECURSOS TEMPO 

23.08.95 07:00 Sala de Aula Orientacao e estu-
dos dos seminarios 
a serem apresenta-

dos 

Leitura de textos, 
debates e explica-
9&o da orientadora 

Textos 4 horas 

24.08.95 08:00 Escola Pe. Giuli-
ano Pelligrim 

Visita a escola e 
aplicacao de ques-
tionario aosprofes-
sores 

Conversa informal 
e trabalho em 

grupo 

Questionarios 2 horas 

25.08.95 03:00 Escola Dr. Jose 
Gadelha 

Visita a escola e 
aplicacao de ques
tional o aosprofes-
sores 

Coversa informal e 
trabalho em grupo 

Questionarios 2 horas 

29.08.95 07:00 Sala de Aula Apresentacao dos 
diagndsticos colhi-
dos nas visitas as 

escolas. 

Leitura e troca de 
experidncias 

Questionarios 4 horas 

30.08.95 02:00 Casa de Claudia Estudo de textos 
sobre planejamento 

Leitura e debates 
entre aequipe: 

Claudia, Eliane e 
Jailson 

Textos 2 horas 

31.08.95 02:00 Casa de Claudia Elaboracao de car-
tazes e confecc&o 

de apostilas 

Cartolinas recorta-
das com titulo do 
seminario e textos 
datilografados e 
rodados p/turma 

Lapis, cartoli
nas, tesoura, 
papel oficio, 

alcool.gr ampo 
,extenso,mime 

6grafo 

2 horas 
e meia 

03.09.95 02:00 Cajazeiras, 
Aparecida 

Estudo individual Leitura sobre 
planejamento. 

textos 2 horas 

04.09.95 02:00 Casa de Claudia Estudo sobre 
planejamento 

Leitura em debate 
entre a equipe, 
esclarecendo as 

duvidas 

Textos alunos 2 horas 

http://alcool.gr


FICHA DE RELATORIO DAS ATIVIDADES REALEZADAS DURANTE O ESTAGIO 
SUPERVISIONADO DE SUPERVISAO ESCOLAR 

DATA HORA LOCAL ATTV1DADE / METODOLOGIA RECURSOS TEMPO 

05.09.95 08:00 Casa Claudia Apresentacao do 
seminario sobre, 
planejamento. 

Claudia,Eliane e 
Jail son 

Apresentacao do 
conteudo e debate 

Apostila 2 horas 

06.09.95 10:00 Escola Pe. Giuli-
ano Pelligrim 

Lancamento da pro 
posta de estagio 

Conversa informal 
sobre planejamento 

Estagiarios 
professores e 

diretora 

1 hora 

11.09.95 03:00 Escola Dr. JosS 
Gadelha 

Lancamento da pro 
posta de estagio 

Coversa informal 
sobre planejamento 

Estagiarios e 
professores 

1 hora 

12.09.95 08:00 Sala de video Estudo sobre ava-
liacao 

Filme sobre :Estu-
do de avaliacao-
Lukesi e discusao 

em grupo 

Fita de video 3 horas 

13.09.95 10:00 Escola Municipal 
de l°grauPe.Giu-

liano Pelligrin 

Estudo sobre afon-
9_o social da 

Escola 

Leitura do texto e 
debates entre dire-
tora, professores e 

estagiarios 

Apostilas 1 hora 

15.09.95 09:00 Escola Municipal 
de l°grauPe.Giu-

liano Pelligrin 

Estudo sobre pla
nejamento e seus 

tipos 

Filme sobre plane
jamento e seus ti-

pos,leitura de 
apostilas e debates 

Fita de video 
apostilas e 
cartazes 

2 horas 

19.09.95 08:00 Sala de aula Seminario sobre 
objetivos educaci-
onais: Aparecida, 
Luciana e Fatima 

Explicacao do 
assunto em cima de 
leituras da apostila 

Apostilas, car
tazes, giz, iso-
por, esponja 

2 horas 

20.09.95 07:30 Escola Municipal 
de l°grauDr.Jos6 

Gadelha 

Seminario sobre 
planejamento do 

ensino numa visao 
critica da educacao 

Leitura do texto,ex-
plicac&o e debate 

entre os 
parti cip antes 

Apostilas 2horas 



FICHA DE R E L A T 6 R I 0 DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE 0 ESTAGIO 
SUPERVISIONADO DE SUPERVISAO ESCOLAR 

DATA HORA LOCAL ATTVEDADE / METODOLOGIA RECURSOS TEMPO 

21e22 
de 09.95 

Manha 
Tarde 

Audit6rio do 
Campus V 

Seminario do 
Prolicen 

Debates e 
Explicacdes 

Apostilas 6 horas 

25.09.95 10:00 Escola Municipal 
de l°grauPe.Giu-

liano Pelligrin 

Seminario sobre: 
O livro didativo 
em seu contexto 

Apresentado o te
nia com leitura de 
texto e explicacao 

dos cartazes e 
comparacao de 

livros 

Livros, 
apostilas e 
cartazes 

1 hora 

26.09.95 08:00 Sala de aula Estudo sobre o 
planejamento parti
cipativo 

Leitura de texto ex-
plicativo e debates 

Textos 3 horas 

27.09.95 10:00 Escola Municipal 
de l°grau Pe.Giu-

liano Pelligrin 

Estudo sobre o 
planejamento 
participativo 

Leitura de texto, 
explicacao e 

debate 

Apostilas 1 hora 

02.10.95 10:00 Escola Municipal 
de l°grauPe.Giu-

liano Pelligrin 

Estudo sobre: ava
liacao : MITO e 

DESAFIO 

Leitura de texto, 
explicacao, debate 

Textos 1 hora 

03.10.95 08:00 Sala de aula Apresentacao do 
seminario sobre: O 

livro didatico 
Aluna: Rita de 

Cassia Troca de 
experiencias sobre 

o estagio 

Leitura de texto, 
explicacao, debate, 

dramatizacao 

Textos, livros, 
cartazes 

3 horas 

04.10.95 09:30 Escola Municipal 
de l°grauPe.Giu-

liano Pelligrin 

Estudo sobre 
avaliacao 

Filme da fita de 
Lukesi e debate 

Fita de video 1 hora e 
meia 

10.10.95 08:00 Sala de aula Seminario sobre 
avaliacao da 

aprendizagem.Tro-
ca de experiencias 

do estagio 

Leitura de textos, 
explicacao e 

debate 

Texto 3 horas 



FICHA DE RELATORIO DAS ATIVIDADES REALEZADAS DURANTE O ESTAGIO 
SUPERVISIONADO DE SUPERVISAO ESCOLAR 

DATA HORA LOCAL AHVIDADE / METODOLOGIA RECURSOS TEMPO 

10 e 11 
de 10/95 

10:00 Escola Municipal 
de l°grauPe.Giu-

liano Pelligrin 

Preparacao para 
semana da crianca 

Elaboracao de 
sextas infantis. 

Cartolina, Pa-
pel camuca, 

Grampo,tesou-
ra,cola,vasilha 
me, margarina 

-• • ^-

2 horas 

17.10.95 08:00 Sala de aula Troca de experidn-
cias sobre o 
estagio 

Conversa informal Estagiarios e 
Orientadora 

3 horas 

18.10.95 15:30 Escola Estadual 
de l°grau Dr. Jose" 

Gadelha 

Palestra sobre a 
fiincao social da 
escola 

Filme e debate 
sobre o assunto 

citado 

Fita de video, 
texto 

1 hora e 
meia 

19.10.95 10:00 Escola Municipal 
de l°grau Pe.Giu-

liano Pelligrin 

Feitoria do plane
jamento participa

tivo 

Realizado em cima 
das necessidades 
da crianca, com a 
participacao da 

diretora e 
estagiarios 

Papel, caneta, 
cartolina 

1 hora 

23-24-
25-26 e 
27 de 
10/95 

09:00 Semana da saude Higiene dental; hi-
giene da cabeca; 
higiene do corpo; 
higiene dos pes e 

maos palestra com 
os pais 

Explicacao sobre a 
higiene e trabalha-
do com as criancas 
como escovar, to-
mar banho, lavar 

maos e pes. limpar 
a cabeca Orienta-

Cao dos pais na 
limpeza dos filhos 

Escova dental, 
pente,shampoo 
creme dental, 

escovao/sabao 
toalha/sabone-
te, cartazes e 

panftetos 

10 horas 

24e31 
de 10/95 

08:00 Sala de aula Troca de experien
cias sobre estagio 

Conversa informal Estagiarios e 
orientadora 

6 horas 

01.11.95 09:00 Escola Municipal 
de l°grauPe.Giu-

liano Pelligrin 

Reuniao com pais, 
professores e 
estagiarios 

Coversa informal 
sobre a importanci 
a da participacao 

dos pais na 
elaboracao do pla

nejamento junto 
aos professores 

Estagiarios, 
pais, 

professores, 
mncionarios 

2 horas 



FICHA DE RELATORIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE 0 ESTAGIO 
SUPERVISIONADO DE SUPERVISAO ESCOLAR 

DATA HORA LOCAL ATTVTDADE / METODOLOGIA RECURSOS TEMPO 

06 a 10 
de 11/95 

10:00 Escola Municipal 
de l°grauPe.Giu-

iiano Pelligrin 

Confecgao de 
materia didatica 

Como fazer o jogo 
de boliche visando 
a aprendizagem da 
ervanca da cor, nu
meral tamanho. Jo-

go de encaixe.. 

Frascos de 
shampoo car-
tolinas tamp as 
de garrafas,ro-

lo de papel 
higienico,carto 
lina, caixa de 

fosforo 

10 horas 

07.11.95 08:00 Sala de video Estudo sobre a fun-
cao social da 
escola 

Filme e estudo em 
grupo 

Fita de video 2 horas 

13.11.95 10:00 Escola Municipal 
de l°grauPe.Giu-

liano Pelligrin 

Estudo sobre 
Estudo Errado 

Leitura de texto e 
debate 

Texto 2 horas 

14.11.95 08:00 Sala de Aula Estudo sobre: A 
funcao social da 

escola 

Leitura de texto e 
debate 

Texto 2 horas 

16.11.95 10:00 Escola Municipal 
de l°grauPe.Giu-

iiano Pelligrin 

Estudo de textos 
sobre verdades e 
mentiras sobre o 

planejamento 

Leitura de texto e 
debate 

Texto 2 horas 

18.11.95 09:30 Escola Estadual 
de l°grau Dr. Jose 

Gadelha 

Estudo sobre: Ges
tae democraticana 

Escola 

Filme e debate 
sobre o assunto 

Fita de video 
e texto 

1 hora e 
meia 

20.11.95 10:00 Escola Municipal 
de l°grauPe.Giu-

liano Pelligrin 

Encerramento com 
a avaliacao geral 

Conversa informal 
sobre os pontos 

positivos e negati-
vos do estagio 

Professores, 
pais 

estagiarios e 
iuncionaria 

2 horas 

21.11.95 08:00 Sala de aula Troca de experien
cias do estagios 

Conversa Informal Estagiarios e 
orientodora 

2 horas 

23.11.95 15:30 Escola Estadual 
de l°grauDr.Jose 

Gadelha 

Estudo sobre pla
nejamento: funda-
mentos e etapas 

Seminario e texto Apostila e 
Cartazes 

2 horas 

24 dell 
al lde 
12/95 

Livre Casae 
Universidade 

Feitoria da 
monografia 

Trabalho escrito Textos,projeto 
seminarios, 
experiencias 

[ 

I II 



FICHA DE RELATdRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE 0 ESTAGIO 
SUPERVISIONADO DE SUPERVISAO ESCOLAR 

DATA HORA LOCAL ATTVIDADE / METODOLOGIA RECURSOS TEMPO 

05.12.95 08:00 Sala de aula Orientacao das 
mono er all as 

Como fazer, com 
conversa informal 

Estagiarios e 
orientadora 

3 horas 

12.12.95 Manha 
Tarde 

Auditorio do 
Campus V 

Avaliacao da Uni-
versidade Federal 
da Paraiba 

Atrav6s de semina-
rios e palestras 

Textos, Carta
zes, Panfletos 

6 horas 

13.12.95 Manha 
Tarde 

Sala de aula Apresentacao das 
monografias 

coniraternizacao 

Relato das experi
encias do estagio 

Monografia e 
material utili-
zado no esta-

mo 

6 horas 



IV 
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T . T U L O 

PLANEJAMENTO PARTICIPA_TVO 

Uma proposta de trabalho na Escola Municipal de 1° grau Padre Giuliano Pelligrin. 



I D E N T I F I C A C A O 

A R E A DE A T U A C A O : Escola Municipal de 1° grau Padre Giuliano Pelligrin. 

ENDERE£0 : Rua Anisic- Rolim, n° 88 

EXECU^AO : Concluintes de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba - Campus -



A P R E S E N T A C A O 

Este projeto tem a finalidade de levar ao leitores, uma nova maneira de se trabalhar o 
planejamento, pois como este 6 importante paraavidapessoal, ele tambem e" de fundamental 
importanciano ambito educacional. 

Como a escola publica nao vem atendendo as necessidades da sociedade e de modo 
especial a classe popular que a frequenta, e" que baseada em teorias de autores como 
TURRA e outros, propomos as escolas uma avaliacao sobre essa deficidncia e um estudo 
sobre o planejamento participativo, que podera leva-las a pratica do mesmo, trabalhando em 
conjunto com os membros da escola e a comunidade em que esta esta inserida, encontrando 
assim uma solucao para que ocorra um novo ensino-aprendizagem, formando seres 
conscientes e criticos capazes de interferir e transformar com seu trabalho consciente, esta 
sociedade tao injusta a qual pertencemos. 



J U S T I F I C A T I V A 

Durante as ultimas decadas e relacionando-as ao que ocorreu desde a existdncia dos 
homens das cavernas at6 os nossos dias, ocorreu uma exorbitante e aceleradamodificacao no 
cenario mundial. 

Para se dar essa mudanca, a priori, foi preciso um dimencionamento das relacSes 
humanas, expansao de atividades em detrimento da necessidade de conhecimentos mais 
universalizados. Nesse preambulo, e em compatibilidade com as relacSes humanas mais 
situadas, o homem tenta amenizar e superar toda uma problematica conflituosa enaltecendo a 
participacao, a colaboracao e a cooperacao. 

O homem precisa basicamente de reflexao e planejamento para compreender a vida 
em sociedade. _. atraves dessa situacao de FEEDBACK que o homem emerge-se a nivel 
mais refmados para que possa se posicionar diante da realidade. 

Em luta pela nossa participacao na historia, e primordial, frente a qualquer situacao, 
um planejamento, embora nao esteja bem formulado e nao se tenha claro delineamento das 
etapas concretas de acao. 

Desta forma, o planejamento deve se fazer presente nos mais diversos campos da 
atividade humana para obtencao de exito. 

Tendo em vista os problemas enfrentados pela maioria das escolas publicas em 
realizar um planejamento que venha adequar-se nao s6 a realidade escolar, mas tambem a 
classe estudantil e a comunidade a qual esta pertence, e que decidimos trabalhar sobre o 
planejamento participativo nas escolas publicas de Cajazeiras e Aparecida 

Segundo LOPES (1989), planejamento de ensino tem se apresentado como 
desvinculado da realidade social, caracterizando-se como uma acao mecanica e burocratica 
do professor, pouco contribuindo para elevar a qualidade da acao pedagdgica desenvoivida 
no ambito escolar. 

Dai, para que planejamento deixe de ser uma atividade repetitiva e aleatoria e isento 
de qualquer tipo de decisao que nao envolva a acao e reflexao, 6 que propomos uma 
mudanca na forma de se planejar, para que se tenha uma atividade qualitativa e quantitativa, 
uma vez que planejar tem bastante importancia na atividade educacional e requer de seus 
profissionais, clareza suficiente a respeito de onde se quer chegar e dos problemas que se 
tem de enfrentar. 

- No planejamento participativo, alem do trabalho coletivo, faz-se necessario uma 
reflexao sobre "o como planejar'*, "por que planejar" e especialmente "para quem planejar", 
o que nao ocorre em nossas escolas. Assim, de posse dos resultados dessa reflexao, os 
professores poderao definir objetivos e aĉ es aos resultados desejados. 

Enfim queremos contribuir com os professores num estudo te6rico e pratico, 
despertando dessa forma nos elementos da escola, o ato de refletir, discutir e propor, saindo 
assim do discurso abstrato, ate chegar a urna tuncao executavel. 



OBJETIVQ GERAL 

Incentivar os professores a conhecer e trabalhar o planejamento participativo visando uma 
participacao coletiva da escola, dos alunos e da comunidade em que esta inserida, levando 
esta a um crescimento social, cultural, politico e econfimico. 

OBJEITVOS ESPECIFICOS 

- Analizar conjuntamente com os professores as dificuldades enfrentadas pelos 
mesmos na execucao do planejamento participativo; 

- Motivar professores a trabalhar coletivamente na execucao do planejamento. 



METODOLOGIA 

Desde os tempos mais remotos, a Escola vem servindo a classe burguesa. _. nela que 
as classes dominances preparam as consciencias atraves da inculcacao ideol6gica, para que 
as classes trabalhadoras sirvam aos interesses do capital. Mas £ tambem na escola que as 
classes sublternas se apropriam do c6digo cultural da burguesia, instrumentalizando-se para 
uma conpreensao mais clara das relacdes que se dao na sociedade, ampliando a propria 
capacidade de transformar esta sociedade. 

Mas, percebemos que como sempre a escola nao tem trabalhado com e para a classe 
popular. Por isso, achamos necessario e de grande urgencia, propormos uma metodologia 
onde supervisores, diretores e professores, busquem trabalhar em conjunto com fiincionarios, 
alunos e pais de alunos, considerando o meio em que vivem, para que haja de fato uma 
integracao no planejamento, tornando-o participativo, onde todos buscam solucdes para a 
formacao de novos seres conscientes e criticos, capazes de interferir na sociedade, 
colaborando para sua tranformacao atraves de sua participacao. 

Com este proposito, adotaremos os procedimentos que ajudarao na pratica do 
referido projeto: 

- Observances sistematizadas do ambiente escolar, e do bairro em que esta inserida; 
- Contato com a direcao, professores e fimcionarios; 
- Estudar textos sobre a educacao brasileira; 
- Estudar textos sobre o planejamento e os tipos de planejamento; 
- Conversar sobre o planejamento participativo; 
- Falar sobre o livro didatico; 
- Passar um filme e debater sobre avaliacao; 
- Fazer com os professores um planejamento participativo; 
- Reunir com os pais dos alunos para melhor envolvimento; 
- Confeccionar material didatico; 
- Sugerir e treinar dinamicas para usar na sala de aula 



CRONOGRAMA 

ATIVIDADES 

AGOSTO 

SEMANAS 
1 2 3 4 5 

SETEMBRO 

SEMANAS 
1 2 3 4 5 

OUTUBRO 

SEMANAS 
1 2 3 4 5 

NOVEMBRo 

SEMANAS 
1 2 3 4 5 

DEZEMBRO 

SEMANAS 
1 2 3 4 5 

Primeiro contato com 
professores e diretores X X 

Observacao 
ambiente 

do 
X 

Lancamento da proposta 
X 

Estudo de textos sobre a 
Educacao no Brasil 

Estudo sobre 
planejamento e tipos de 
planejamentos 

X 

Estudo 
planejamento 
participativo 

sobre 
X X 

Filme e debate sobre a 
avaliacao X 

Texto sobre o livro 
didatico X 

Feitoria 
planejamento 
participativo 

do 
X 

Reunides com os pais 
X 

Confeccfles de materiais 
didaticos X 

Revisao teorica 
X 

Feitoria da monografia 

Apresentacao da 
monografia 

X X X X X X X X 

X 



REFERENCIAL TEpRICO 

As discussdes sobre o ato de planejar no meio das nossas escolas, nos mostra a 
distancia imensa entre essa pratica e aquela voltada para uma educacao transformadora De 
fato, a escola, muni da de m&odos tradicionais, tdm a priori, a preocupacao de transmitir os 
conteudos previamente elaborados, deixando o aluno isolado do processo. Nesse caso, o 
aluno £ considerado uma tabuarasa: um ser sem qualquer conhecimento. 

Para que a escola consiga atingir seus objetivos - por exemplo, o de tornar o 
educando critico e consciente capaz de interferir na sociedade faz-se necessario que ela 
planeje uma nova 6tica, onde seja permitido "o falar" de outros elementos: a direcao, 
professores, alunos, mncionarios e pais de alunos, se se quer modificar esta realidade. 

Segundo GANDIN (1988, p.82 ) , participacao e construcao em conjunto. No 
processo educativo , todos tem sua palavra a dizer. face a isto, a participacao, no processo 
decisdrio de alunos, professores, pais, determina nova orientacao pedag6gico-
administrativa da escola s6 assim, teremos uma nova proposta de trabalho e de 
planeijamento, considerado planeijamento participativo. 

O planejamento participativo "6 um processo em que as pessoa realmente 
participam, porque a elas sao entregues nao s6 as decisdes especificas , mas os prdprios 
rumos que se deve imprimir a escola, os diversos saberes sao valorizados, cada pessoa se 
sente construtora - e realmente o £ de um todo que vai fazendo sentido a medida em que a 
reflexao atinge a pratica e esta vai esclarecendo a compreensao, e a medida em que os 
resultados praticos sao alcancados em determinado rumo". 

Com isso, acreditamos que podemos mudar o rumo da hist6ria, pois s6 um trabalho 
em conjunto as pessoa assumam o processo de planeijamento e" capaz de atingir seus 
objetivos. 

Para realizacao de um planejamento sistematizado e proveitoso 6 iraportante que haja 
interacao dos professores no sentido de tornar possivel a construcao de um projeto maior de 
escola 

Agora, o planejamento enquanto processo politico, exige de seus integrantes um 
posicionamento pessoal e social diante da situacao - problema a ser estudado e reselvido. 

A ftmcfto primordial do planejamento 6 assegurar a racionalidade e organizacao do 
trabalho docente, possibilitando ao professor, desempenhar um ensino de qualidade, 
evitando a improvizacao. 

Na concepcao de GANDIN (1991) "o planejamento tem a dificil ftinc&o de organizar 
a acao sem ferir a liberdade e a riquesa dos participantes do grupo". 

Exugando esta concepcao, a acao de planejar implica na participacao ativa de todos 
os elementos envolvidos no processo de ensino. No que diz respeito a sua infludncia, o 
planejamento a sua influencia, o planejamento £ a mola-mestre, pois o mesmo serve de 
apoio para o professor tornar as decisfles frente a melhoria do ensino- apredizagem. 

No campo escolar muitos sao os tipos de planejamento: 
O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL - consiste na abordagem da educacao, 

visando a tomada de decisao da conjuntura geral, do pais . Expressam arientacoes gerais 
que sintetizam as ligacdes da sescolas com o sistema escolar mais amplo. 

Esta consideracao de planejamento educacional e melhor abordada por TURRA 
(1992,p.l5) quando diz que: "(•••) 6 1 1 1 1 1 porcesso de abordagem racional e cientifica dos 



problemas da educacao incluindo deefmicSes de prioridades ( da educacao) e levando em 
conta arelacao entre os diversos niveis do contexto educacional ". 

O planejamento educativo nao significa priorizar o defmido nem tampouco bloquear 
o potencial da pessoa, impedindo sua autodeterminacao, a escolha dos valores, caminhos, 
suas direcdes e tornar suas decisdes . Justamente, e" preciso planejar uma educacao que, 
com seu carater dinamico, possa sert criadora e libertadora do homem. 

0 PLANEJAMENTO CURRICULAR OU DA ESCOLA- trata-se da previsao global 
e sistematica de toda acao a ser desencadeada pela escola, em consonancia com os objetivos 
educacionais. Deve refletir os meios de cultivar o desenvolvimento da acao escolar , 
envolvendo todos os elementos participantes do processo. 

LEBANEO (1991) define esta forma de planejamento como : 
"Um guia de orientacao para o planejamento do proceso de ensino. Os 
professores precisam ter em maos esse piano abrangente, nao s6 para 
orientacao do seu trabalho, mas para garantir a unidade te6rica-
metodo-16gica das atividades escolares... pode ser elaborado por um 
membros do corpo docente e em seguinda, descutido. 0 documento 
final deve ser um produto do trabalho coletivo, expressando os 
posicionamentos e a pratica dos professores". 

Dentro do planejamento escolar devem estar contidos os elementos chaves do 
currfculo, e que estes se manifestem com tal clareza e exatidao, para que o curriculo nao seja 
levado ao fracasso total. 

0 PLANEJAMENTO DE ENSINO - indica a atividade direcional, met6dica e 
sistematizada que sera empreendida pelo professor junto a seus alunos em busca de 
propdsitos definidos. Em outras palavras, o planejamento de ensino 6 a especificacao do 
planejamento curricular e consiste na previsao das situacSes do professor com a classe. 

A elaboracao do projeto de ensino envolve: objetos, conteudos, procedimentos de 
ensino, recurso didaticos, avaliacao e referenda bibliografica. 

Constata-se pois, que 6 desdobravel em tres tipos distintos pela abrangencia, mas 
intimamente relacionados entre si. Segundo MARTINS (1991) eles sao assim definidos: 

- PLANO DE CURSO - envolve a previsao de tados as atvidades que serao 
desenvolvidas durante um determinado tempo (bimestre, semestre ou ano). 

- PLANO DE UNIDADE - 6 uma especificacao maior das das unidades que 
compCtem o piano de curso e como o proprio nome sugere, ele trata de unidades do curso ou 
desciplina que se ministra 

PLANO DE AULA - i a concretizacao dos niveis anteriores no cotidiano da sala de 
aula, e" aa sistematizac&o de todas as atividades que se desenvolve na interacao professor-
aluno, numa dinamica de ensino-apredizagem diaria 

Nesta prespctiva, a preparacao de aulas e uma tarefa indispensavel e servira nao s6 
para orientacdes do professor, como tambem para possibilitar constantes revisdes e 
aprimoramentos. 

Outra forma de planejamento que vem encantando os educadores e" o 
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO. embora siga os passos ou a sequencia de um 
planejamento comum, o que difere e" a preocupacao em formar o aluno atrav6s da acao 
conjunta de todos os elementos envolvidos no processo-escolar, familia, comunidade, 
educando para a responsabilidade, a critica, a mudanca e todos os aspectos que caracterizam 
a acao do homem no mundo moderno, de novas e revolucionarias exig&ncias. 

VIANA (1986) define essa concepcao na sua obra: "O Planejamento na Escola^^uja 
fundamentacao ^ respaldada no processo de educacao permanente de Pierre Furter, a visao 



conscientizadora, criativa e libertadora de Paulo Freire e a proposta de planejamento 
participativo de Seno. A Comely. 

A referida autora afirma que: "planejamento participativo abre horizontes,permite a 
participacao e co-responsabilidades nas decisSes, e um instrumento de trabalho capaz de 
conduzir a descoberta e a autogetao". Assim, as id£ias que sustentam o processo de 
planejamento sao as memas que orientam uma dinamica de acao a caminho de uma pratica 
repensada cotidianamente. 

Em vista dos argumentos apresentados, o planejamento, escolar constitui-se numa 
atividade educativa fundamental, que orienta a tomada de decisao dos professores e por 
consequencia da escola, contribueindo na construcao de cada acao realizada 

O planejamneto participativo na escola, nao pode reduzir-se a intregrar - familia-
comunidade, mas tambem visar a realizacao das pessoas e- a transformacao da comunidade 
na qual a escola esta inserida 

Este planeajmento, assumido como processo de crescimento pessoal e de 
transformacao social, talvez seja o unico caminho viavel para se conseguir a renovacao 
profunda das estruturas e das relacQes na educacao fromal. 

O autor DALMAS (1994) afirma que o planejamento e" umas resposta a trds perguntas 
basicas, que sao as fases do planejamento participativo: 

- O que se quer alcancar ? (Utopia) 
- A que distancia se esta do que quer alcancar? (Diagn6stico) 
- O que sera feito para diminuir a distancia ? ( Programacao) 
No decorrer do planejamento vivenciam-ser tres momentos que se integram: 

elaboracao, execucao e avaliacao. A medida que se elabora, se executa e simultaneamente se 
avalia. 

Metodologiacamente podo-se afirmar que sao vivenciados quatro passos. 
a) FIXA^AO DE DIRETRIZES GERAIS- constituindo o conjunto das decisdes 

conceituais, dos objetivos fundamentals e de conteudos sobre os aspectos te6ricos que 
envolvem a realidade planejada E a representacao da IDEAL que se imagina para uma 
realidade especifica . E a UTOPIA que desafia para o melhor . Ela provoca um continuo 
processo de planejar e replanejar afim de aproximar a realidade existente do ideal definido. 
Isto requer uma opc&o clara de homem, de educacao e de sociedade. 

b) DIAGN6SHCO - aqui o conhecimento da realidade 6 imprescindivel, pois a 
elaboracao depende de identificacao da realidade e das condicOes existentes. Pelo 
diagn6stico o grupo determina a que destancia esta entre a realidade e a Utopia, isto e 
procura descobrir a real situacao em que a comunidade educativa se encontra na sua 
aproximacao ao ideal estabelecido. Para a realizacao de um bom deiagn6stico 6 necessario 
seguir alguns passos concretos: - avancos - limites - necessidades. 

c) PROGRAMACAO - identificadas as necessidades, define-se a programacao para 
resolver os problemas, atender as necessidades e reforcar avoncos, a fim de transformar a 
situacao existente, pois ela existe para diminuir a distancia entre o que se 6, e o que se quer. 

Ela e" o resultado tecnico das decisdes que envolvem a fixacao dos objetivos, 
politicas e estrategicas. 

d) AVALIACAO - ela completa o processo de planejamento. E o motor que assegura 
o dinamismo do piano, pela constante atualizacao airaves de sucessivas revisoes e 
reformulacSes. Possui duplo aspecto: de controle e de realimentacao. Ela confronta os 
resultados alcancados com os resultados desejados (objetivos), para analizar as causas dos 
acertos ou dos desvios ocorridos. 



O processo participativo nao se fecha sobre si mesmo. Quanto mais cresca, maior e a 
tendencia de se abrir para integer e engajar mais pessoas. 

0 desafio de abertura 6 maior para as instiuticdes de educacao formal .A maioria das 
escolas estao fechadas sobre si mesma, preocupadas com seu mundo interior, especialmente 
com seus probelmas e limitacdes, se resume de fato a um ambiente cercado de muralhas sem 
se poder ultrapassalas, por isso, tem grandes dificuldades de se abrirem a comunidade local 
e a macro-realidade, na qual estao inseridas, embora sejam um prolongamento da mesma 

A escola sendo um segmento da sociedade , nao pode isolar-se , desconhecendo a 
atuacao dos demais segmentos, grupos, entidades e comumdades . 

£ o pensamento de LOIVA URBAN ao afirmar que 6 importante a escola : 
"articular-se com outros grupos sociais que lutam pela transformacao 
estrutural e social, por melhores condicoes educacionais em varias 
frentes: qualidade de ensino, democratizacao por melhorers condicoes 
para continuar se reunindo para estudar, program as, avaliar e 
transformar". 
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ANEXO V 



UNIDADE ESOLAR. _ 

PROFESSOR(a) 

SERE QUE LECIONA .TEMPO DE EXERCtCIO NA ESCOLA 

RESPONDA COM BREVES PALAVRAS: 

1. O que voce entende por planejamento? 

2. Como e feito o planejamento na sua escola? 

3. 0 piano elaborado por voce $ realizado na pratica? 

4. Pra voce, o que e" avaliar? Como e" feita a avaliacao dos seus alunos? 

5. Como voc£ percbe o livro didatico? Ele destr6i? Constr6i? Ou e" "faca de dois gumes? 

6. Numa escola de 0 a 10, analise como se encontra o seu relacionamento 

a) com os outros professores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 
b) com os alunos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c) comadirecao 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 8 9 10 

7. Qual a importancia que voce atribui ao PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO? 
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ANEXO VI 



ESPECIALISTAS EM EDUCACAO OS NOVOS 
RESPONSAVEIS PELO FRACASSO ESCOLAR 

Regina Leite Garcia 
(Orientadora educacional) 

A FUN(?AO SOCIAL DA ESCOLA 

A escola, sempre teve umamncao muito clara - a de trasmitir para as novas geracdes 
o conhecimento acumulado pelas geraĉ es que as antecederam. 

A escola burquesa, exatamente por ser parte da sociedade capitalista, reproduz a 
contradicao fundamental desta sociedade, representando, nao s6 os padrSes culturais, 
sociais, politicas e economicos das classes hegemonicas, mas tambem ( representando) 
expressando, os interesses das classes populares. £ na escola que as classes dominantes 
preparam as consciSncias atrav£s da inculcacao ideol6gica, para que as classes 
trabalhadoras, sirvam aos interesses do capital. Mas £ tambem na escola que as classes 
sulbalternas se apropriam do codigo cultural da burquesia, instrumentalizando-se para uma 
compeensao mais clara das relacdes que se dao na sociedade, a propria capacidade de 
trasnforma esta sociedade. 

0 educador consciente assume como luta sua, a realizacao das possibilidades de a 
escola servir aos interesses das classes populares. Ele se incorpora & luta coletiva para a 
construcao de uma escola competente, na qual os alunos, em sua totalidade, se apropriem do 
saber historicamente acumulado, com o qual desvelarao a temporalidade do sistema m£io-
econdmico, criando um novo saber sobre a sociedade que pretende transformar e sobre as 
posibilidades reais de a transformarem. 

Esta escola, para enserir-se no processo global de fransformacao,ha de se 
transformar inteiramente. Nao mais o exercicio hierarquiado de transmisao de saberes, ao 
qual subjazem relacftes de poder que apontam para uma sociedade autoritaria, composta de 
homens conformistas. 

A escola transforma-se, quando todos estes saberem se p6em a servico do aluno que 
aprende, quando os sem-voz se fazem ouvir, revertendo do sistema autorit&rio, Esta escola 
recupera a sua funcao social e polftica, capacitando os alunos das classes trabalhadoras para 
a participacao plena navida social, politica, cultural e profissional. 
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G E S T A O D E M O C R A T I C A 
elementos sugestivos 

Estamos apresentando neste Congresso de Educadores Paraibanos, que tem como 
tematica - EDUCACAO E SOCIEDADE alguns elementos que poderao contribuir para 
uma discussao sobre o problema da GESTAO DEMOCRATICA. 

Uma primeira dimensao desta analise e" um reconhecimento de que o Estado 
Brasileiro foi sendo, historicamente, apropriado pelas elites dominantes, mantendo essa 
situacao de dependSncia ate os tempos de hoje. Essa elite vem tratando o Estado como algo 
que lhe e" particular e nao s6 isto, tem se beneficiado das riquezas estatais ao gerenciar os 
cofres publicos ao seu inteiro e belo prazer. Em sintese, tomaram o Estado a sua 
propriedade privada. 

Portanto, um eixo central na nossa discussao sobre o assunto £ a NECESSIDADE 
DE DESPRIVATIZAR O ESTADO. Uma Gestao Democratica passa necessariamente por 
esta perspectiva Mas 6 preciso nao ficarmos na formulacao muito geral e avancarmos, pois, 
ao estudo das diferentes formas de como e possivel se efetivar a proposicao. Como pode ser 
a desprivatizacao do Estado?Ao nosso ver, passa pela viabilizacao do controle social do 
Estado. Para isto £ preciso a participacao do usuario deste Estado, da sociedade civil se 
expressando atrav£s de individuos e das Institutes criadas tais como os sindicatos, 
centrals, organizacSes empresariais, organizacdes religiosas, e outras. Essa participacao se 
torna fundamental pois e ela a definidora do exercicio da cidadania. A dimensao 
participativa e" uma exig&icia determinate para que se possa efetivar a cidadania Nao 
podemos ser cidadaos sem participannos da vida social e polftica da Nac&o. Esta 
participacao pode nao ser necessariamente a participacao pela via partidaria Nao fazemos 
politica so atravSs de partidos, embora a nossa atuacao neles tambem seja fundamental. Mas 
a politica esta em todo canto e lugar, incluseve na Escola A Escola, alias, e" um "locus"por 
exceldnciapara o seu exercicio atraves da aprendizagem da participacao. 

Um outro aspecto a destacar e a transparencia da coisa publica, nas negociacoes de 
interesses particulares e, sobretudo, em questSes coletivas como o orcamento publico, a 
famosa caixa das maracutaias conhecidas por todos. 

A democratizacao da Gesuto passa pela informacao generalizada de todas as acdes 
governamentais ou administrativas que s&o bastante relevantes para a sociedade. 

A ocupacao dos cargos deve-se dar pelo incentivo a profissionalizacao daqueles que 
os exercem, possibilitando a climinacao do loteamento fisiol6gico dos mesmos nos moldes 
como estamos assistindo atualmente em todos os niveis da gestao publica E a politica 
conhecida como franciscana de que E DANDO QUE SE RECEBE. Ou mais popularmente 
conhecida como a politica do TOMA LA, DA CA 



Urge para uma Gestae Democratica a defmicao clara de instancias de coordenacSo 
das polfticas administrativas como realocacao dos recursos humanos e materials. A politica 
salarial deve ser transparente, assegurando o comprometimento para como a sustentacao do 
emprego, do trabalho e sobretudo dos salarios. £ uma reorganizacao administrativa que vai 
suprimir a superposicao de 6rgaos do governo, um problema muito corriqueiro. Com isto 
passe tambem a necessaria universalizacao do principio do concurso como unicac forma de 
ingresso no servico publico, evitando tanta instabilidade nas vidas das pessoas como a 
situacao do profissional "pro-tempore"ou "emergenciados", bem reais no Estado da 

£ importante, tambem ao nosso ver, o principio da descentralizacao, isto 6, partindo-
se do entendimento de que quanta mais proximo se esta da acao se torna mais facil a sua 
fiscalizacao, alem de possibilitar solucoes mais criativas. 

Podemos ainda destacar a necessidade da reforma judiciaria, acabando de uma vez 
por todas com esse endeusamento do judiciario que torna os magistrados luna esp ĉie de 
pequenos deuses. Por todos, sao conhecidas as manobras cartoriais; as multiplicacdes de 
justicas - federal, estadual, trabalhista, eleitoral, militar, as reservas de mercados aos 
advogados inclusive em atividades que eles seriam dispensaveis; a mercantilizacao absurda 
dos servicos de perfcia e excessos em despesas judiciais e extrajudiciais. 

Colocadas essas posicdes gerais sobre o tema em discussad, que sad formulacoes 
possiveis de serem exercitadas em toda dimesaS da gestaS publica bem como em qualquer 
setor da administracao estatal, poderemos agora pensar juntos, de que forma tudo isto se 
aplicaa EDUCA<jAO. ou ainda, imaginarmos-nos como Administradores de Escolas, e 
pensarmos como essas ideias podem ser transformadas em medidas efetivas. 

Exercitar concretamente a Gestao Democratica na Escola passa primeiro pela 
compreensao de que a Educacao que devemos fazer deve promover a cidadania. Cidadania, 
contudo, tem sido uma palavra que esta na boca de todo tipo de politico. Maluf fala de 
cidadania, FHC fala de cidadania, o PEL discursa sobre cidadania, PT elabora sobre 
cidadania, enfim, de qual cidadania estamos falando? Nao 4 tudo igual? O Cidadao que 
estamos falando e que se faz necessario, hoje, 6 exatamente aquele capaz de ultilizando seu 
raciocinio, chegar a conclusSes criticas. Critica significa que vai "fundo" as questOes.A 
crltica ultrapassa as aparencias e nao significa "falar mal" das pessoas. Ela descobre o que 
se exercitem neste tipo de analise. 0 aluno critico, o cidadao crftico, vai mais alem. 
superando essas dimensoes do que esta estabelecido, ele 6 capaz de elaborar suas propostas. 
Busca mudancas. Deseja um mundo diferente pois entende que tudo pode mudar, mudar para 
melhor. Ser critico significa, portanto, desconfiar de que aquilo esta estabelesido pode n&o 
ser como esta. Os que estao no poder insistem que o que est& ai, assim deve ser. Os indice 
de analfabetismo da Paraiba nao podem permanecer como estao. Os salarios nao podem 
pennanecer como estao. O professor nao pode ser, eternamente, vila que se apaga 0 
professor crftico por sua vez, nao pode aceitar esssa situacao atual e entender que seu 
trabalho 4 sacerdocio, ate porque o seu trabalho nao e religioso. E ainda, o cidadao critico 
que precisamos estar "formando"nao se contenta em apenas criticar, mesmo no sentido que 
expusemos. Ele vai mais lonje.Nao 6 passivo e nem apenas um comtenplador da realidade, 
agricutor...) S ativo. O cidadao crftico e ativo necessariamente 6 de acSo. A educacao que 
podemos fazer, vislumbrando formar cidadaos para uma vida participada, se fara iniciando-
os nessa perspectiva 
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A concretizacao da gestae- democratica, enquanto esperamos assumir essa postura no 
nosso fazer educativo, deve tambem estar voltada a expectativas seguintes. Uma primeira 
medida e nao deixar nenhuma crian^a que procurar a escola ficar fora delalsto ajuda 
aestarmos contribuindo a unuiversalizac&o da educacao. Assim procedendo, estaremos 
ajudando para que mudancas significative possam vir a ocorrer sobretudo no ambito da 
qualidade daprdpria educacao e para as mudancas dos padrOes culturais do Pais. 

Mas em sendo publica, a Gestae Democratica na Escola se expressari atraves do 
incentivo korgariizagdo interna na prdpria escola, com todos que nela trabalham bem como 
os alunos e a comunidade que lea atenda. Ninguem pode inibir esse processo. A contribuicao 
de cada um sera no sentido de auxiliar o seu avaneo, Aqui surge um problema que e a 
questao do poder pessoal que a maioria das pessoas deseja manter ou prefere inspirar-se 
num poder tao fragil que e" o do exercer alguma funcao na Escola £ quando o povo diz que o 
sujeito passou a ter o REI NA BARRIGA. Entao, £ importante que compreendamos que 
administrar uma Gestao Democratica tem muito a ver com a personalidade, a formacao, a 
educacao, a visao de mundo que teve ou esta tendo o individuo. Precisamos tambem mudar 
por dentro de n6s. Esta visao supera totalmente o carater tecnicista que orientou a escola e 
que se mantem presente no nosso dia-a-dia escolar, isto a Gestao ficando rendida a mera 
repassadora dos recados da Secretaria de Educacao e nada mais. 

Uma Gestao para tornar-se Democratica deve escapar dos mecanismos meramente 
competitivos da vida na escola, hoje mais e mais incentivados, valorizando por outro lado a 
cooperaQ&o em detrimentos dessa competicao exacerbada. Procuramos a todo momento a 
humanizacao do homem, damulher e da sociedade, visando possibilitar aprimazia da justica 
e da solidariedade. 

Uma Gestao Democratica discute muito e alimenta o processo da discussao. Nunca se 
coloca como o porta-voz da verdade na escola Isto tambem diz respeito aos profissionais da 
educacao que comumente nos achamos com a "bola toda" sobre todas as coisas. £ na 
verdade, um ledo engano. A humildade na busca do conhecimento h a atitude mais cientifica 

Mas 6 preciso tambem destacar que a construcao de uma Gestao Democratica nao 6 
responsabilidade do Diretor da Escola £ dele tambem. Deve ser um problema para os 
alunos. £ deles tambem. £ trabalho para todos os profissionais da Escola Muitas das vezes, 
nao e apenas o Diretor que nao deseja o exercicio democratico. Ha colegas nossos que 
tamb&m nao compreenderam a importancia da participacao e com isso inviabiliza a Gestao 
Democratica Todos conhecemos situates em que o Administrador Escolar ate que anima, 
incentiva e busca uma Gestao Democratica Este e" taxado de molenga ou talvez 
incompetente. Dizem que e por isso que deseja tanto conversar, debater ou mesmo "perder 
tempo". Quantas vezes nao ouvimos dizer que Diretor e para dirigir e fim de papo. Aluno e 
para estudai* e Professor e para ensinar. Gestao Democratica passa por desejos que devem 
ser de todos; fassa pela discussao em sala de aula na relacao professor-aluno; passa pelas 
relac5es interpessoais; esta presente na elaboracao dos pianos de estudos; nas analises dos 
quadros curriculares das series e dos cursos; e expressao das nossas posturas ao 
relacionarmo-nos com o mundo. 

Na Escola, em particular, podemos dizer que o exercicio da Gestao Democratica nao 
precisa e nao exige adocao de medidas mirabolantes ou qualquer show pirotecnico na capa 



da realidade, no jogo das aparencias. Foram estas medidas que tornaram o sistema 
educacional brasileiro um dos mais perversos do mundo. Precisamos, sim, iniciar com 
medidas simples e com os p£s nos mundo em que vivemos. E sabemos tambem que a 
realizacao dessas acSes mesmo tao pequenas, ainda assim, nos da muitlssimo trabalho. 
Contudo, diante da realidade que se nos apresenta tao confiisa e embaracosa, este e" um 
caminho. 

Jose de Melo Net© 
Professor/CE/UFPB 



O LIVRO DIDATICO EM SEU CONTEXTO 

BARBARA FREITAG 

A problematica do livro didatico se insere em um contexto amplo, que perpassa o sistema 
educacional e envolve estruturas globais da sociedade brasileira: o estado, o mercado e a 
industria cultural. 0 livro didatico nao pode ser estudado de forma isolada "em si", mas 
pressupSe o mapeamento das estruturas de poder e econdmicas da sociedade para que 
compreendmos o seu funcionamento do sistema educacional como um todo. 

Defensores e criticos, polfticos e cientistas, professores e alunos, sao no momento 
unanimes em relacao ao livro didatico: ele deixa muito a desejar, mas e" indispensavel em 
sala de aula 

Se com o livro didatico, o ensino no brasil e" sofrfvel, sem ele sera 
incontestavelmente pior. poderfamos ir mais longe, afirmando que sem ele sera o ensino 
brasileiro desmoronaria Esse triunfo do livro didatico vem se revelando como uma vit6ria 
para a educacao no Brasil. Professores e alunos se tornaram seus escravos, perdendo a 
autonomia e o senso critico que o pr6prio processo de ensino-aprendizagem deveria criar. 

O professor qualifica e de bom nivel recorre a outros materiais e recurso ao 
contrario do professor desqualificado que nao somente se conteta com o que tem como ainda 
idealisa o livro, fazendo deste o seu unico instrumento de trabalho. Para que o professor 
possa execer na escola uma funcao reprodutora e inovadora, permanente dando chances 
continuos de renovacao e stualizacao. E importante que o professor tenha consciSncias da 
responsabilidade que lhe cabe hoje, ao exercer seu poder de decisao sobre o destino dos 
livros didaticos. 

0 LIVRO DIDATICO UMA ESCOLHA CUIDADQSA 
O livro didatico e" um instrumentodo professor na organizacao do seu trabalho 

pedag6gico. Trata-se de uma ferramenta de trabalho, que entretanto nao pode deter as 
atividades que deverao ser desenvolvidas na escola O professor nao deve esumir-se em 
transmitir aos alunos o conteudo do livro didatico. 

O livro deve ser visto como base e com olhar critico. Os texto didatico nao podem 
constituir-se nos limites das atividades pedag6gicas, deve ter como ponto de partida a 
realidade dos alunos. O ensino deve pertir do ponto onde os alunos estao e nao do ponto 
onde o professor acha que eles estao. 

VANTAGENS DO LIVRO DIDATICO 
. Apresenta assuntos comlexos de modo mais simples; 
. Aumenta a capacidade de ler, 
. Estimula o estudo independente; 
. pennite a revisao ou recupitulacao da leitura; 
. Pemite relatos de experi§ncias passadas. Por uma ler sobre os homens da conversa, homens 
da idade media; 
. Preparar os alunos para experiencias fiituras; 

Recomendacdes sobre o livro didatico 
. Ler cada assunto em especial; 
. Determinar os objtivos do assunto da aula; 
. verificar se ha erros e assimila-les; 
. Determinar as dificuldades que os alunos possam encontrar, 
. Preparar o material didatico que ajudra o aluno afixar o assunto da licao; 
. Planejar atividades associadas a licao-pesquisas, entrevistas, desenhos, hist6rias, perguntas 
para discussao; 

£ necessario que o professor sempre prepare o assunto da aula, depois prepare o 
aluno para trabalhar o assunto. 
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PLANEJAMENTO, FUNDAMENTOS E ETAPAS 

PLANEJAMENTO, NlVEIS E SUAS R E L A T E S 
Nas ultimas decadas, em comparacao com o que ocorreu desde o homem primitivo 

at£ o dos nossos dias, houve uma vertiginosa e fulminate aceleracao no processo de 
desenvolvimento mundial. 

Essamudanca veio aexigir intensificacao das relacSes humanas, aumento de maiores 
conhecimentos. 

Pelo estudo cada vez mais aprofundado das relacSes humanas, busca ele amenizar 
tensOes, conflitos e favorecer a participacao, a colaboracao e a cooperacao. 

Por isso em nosso dia-a-dia, enfrentamos situacSes que requerem planejamento, s6 
que nem sempre estao formalizados. 

Ja no entanto, quando nos propormos a realizar uma atividade, nao tao comum em 
nosso dia-a-dia, buscamos racionaliza-la atrav̂ s de uma metodizacao (caminhos, maneiras) 
que favoreca, em ultima instancia, o alcance do que desejamos. 

Disso tudo, concluimos que o planejamento e um conjunto de acdes coordenadas 
entre si, que concorram para a obtencao de um certo resultado. 

PLANEJAMENTO : Processo que consiste em preparar um conjunto de decisdes, tendo em 
vista agir, posteriormente, para atingir determinados objetivos. 
Nunca devemos pensar num planejamento pronto, imutavel e 

definitivo, devemos antes, acreditar que ela representa uma primeira aproximacSo de 
medidas adequadas a uma determinada realidade, tornando-se, atrav6s de sucessivos 
replanejamentos, cada vez mais apropriados para enfrentar a problematica desta realidade. 

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL : £ UM "PROCESSO continuo que se preocupa com o 
para onde ir e quais as maneiras adequadas para chegar la, para que o desenvolvimento da 
educacaoatenda tanto as necessidades do desenvolvimento da sociedade, quanto ao do 
individuo". 

OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL, SEGUNDO JOANNA COARACY: 
- Alcancar maior coerencia interna na determinacab dos objetivos e nos meios mais 
adequados para atingi-los; 

- Conciliar e aperfeicoar a eficî ncia interna e externa do sistema 

REQUISITOS F U N D A M E N T A I S DO PLANEJAMENTO EDUCAQONAL SAO : 

I 



- Aplicacao do metodo cientifico na investigacao da realidade educativa, cultural, social e 
econdmica do pais; 
- Apreciacao objetiva das necessidades, para satisfaze-las a curto, medio e longo prazo; 
- Apreciacao realista das possibilidades de recursos humanos e fmanceiros, a fim de 
asseguarar a eficacia das solucdes propostas. 

O planejamento educacional constitui a abordagem racional e cientifica dos 
problemas da educacao, envolvendo o aprimoramento gradual de conceitos e meios de 
analisar, visando a estudar a eficidncia e a produtividade do sistema educacional, em seus 
muitiplos aspectos. 

PLANEJAMENTO CURRICULAR: 

- Previsao de todas as atividades que o educando realiza sob a orientacao da escola para 
atingir os fins da educacao ; 
- O currfculo deve ser funcional. Deve promover nao s6 a aprendizagem de conteudos e 
habilidades especfficas, mas tambem fornecer condicoes favoraveis a aplicacao e integracao 
desses conhecimentos. 

OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO CURRICULAR: 

- Ajudar aos membros da comunidade escolar a definir seus objetivos; 
- Obter maior efetividade no ensino; 
- Coordenar esforcos para aperfeicoar o processo ensino-aprendizagem; 

REQUISITOS DO PLANEJAMENTO CURRICULAR 

0 planejamento curricular constitui, portanto, uma tarefa continua a nfvel da escola, 
em funcao das crescentes exigencias de nosso tempo e dos processos que tentem acelerar a 
aprendizagem. Sera sempre um desafio a todos aqueles envolvidos no processo educacional, 
para busca dos meios mais adequados a obtencao de maiores resultados. 

PLANEJAMENTO DE ENSINO £ : tomada de decisSes bem informadas que visam k 
racionalizacao das atividades do professor e do aluno, na situacao ensino-aprendizagem, 
possibilitando melhores resultados e, em consequdncia, maior produtividade. 

OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO DE ENSINO: 
- Assegurar um ensino afetivo e econdmico; 
- Verificar a marcha do processo educativo; 

REQUISITOS DO PLANEJAMENTO DE ENSINO : 
0 professor, ao planejar o trabalho, deve estar familiarizado com o que pode p6r em 

pratica, de maneira que possa selecionar o que e melhor, adaptando tudo isto as 
necessidades e interesses de seus alunos. 

0 professor pode organizar tres tipos de pianos de ensino. Segundo MARTINS 
(1991) eles sao assim definidos: 

PLANO DE CURSO - envolve a previsao de todas as atividades que serao desenvolvidas 
durante um determinado tempo (bimestre, semestre ou ano); 



PLANO DE UNIDADE - e uma especificacao maior das unidades que compdem o piano de 
curso e como o proprio nome sugere, ele trata da unidades do curso ou disciplina que se 
ministra; 

PLANO DE AULA - 6 a concretizacao dos niveis anteriores ao cotidiano da sala de aula, e a 
sistematizacao de todas as atividades que se desenvolve na interacao professor-aluno, numa 
dinamica de ensino aprendizagem diaria; 

RELACIONAMENTO 
O Planejamento Educacional 6 o mais amplo, geral e abrangente. PrevS a estruturacao 

e o funcionamento da totalidade do sistema educacional. A seguir, temos o planejamento 
curricular, que esta intimamente relacionado as prioridades assentadas no planejamento 
educacional. 

Assim, chegamos ao nivel mais elementar e pr6ximo da acao educativo. £ atrav£s 
dela que, em relacao ao aluno: 
- Prevemos mudancas comportamentais e aprendizagem de elementos basicos; 
- Propomos aprendizagem apartir de experiencias anteriores e de suas reais possibilidades; 
- Estimulamos a integracao das diversas areas de estudo. 
- Alinha de relacionamento se evidencia, esigindo sempre um alto grau de coer§ncia na 
determinacao dos objetivos. 

FASES DO PLANEJAMENTO DE ENSINO 

Ao conversar-mos com professores, 6 comum ouvir-mos sobre a insuficiencia de 
condicoes externas para que ocorra uma coiidicao metodica do ensino. 

Apesar de dificuldades dessa ordem, o professor nao deve nem pode desanimar. 
Organizando sua acao, tera amplas chance de sucesso. 

Por isso, os professores, para efetivarem com propriedade o seu trabalho, necessitam 
realizar uma previsao basica da acao a ser compreendida 

VISAO GERAL 

CARACTERIZAgAO DAS FASES 

PREPARAQAO -Nafase de preparacao do planejamento sao previstos todos os passos que 
concorrem para assegurar o desenvolvimento e a concretizacao dos objetivos previstos. 

DESENVOLVIMENTO - Na fase do desenvolvimento, a enfase recai na acao do aluno e do 
professor. 

APERFEI£OAMENTO - A fase do aperfeicoamento envolve a testagem e a determinacao 
do alcance dos objetivos. Estes procedimentos de avaliacao permitem os ajustes que se 
fizeram necessaries a consecucao dos objetivos. 

FLUXOGRAMA - Para visualizacao do planejamento de ensino, e no intuito de facilitar a 
compreencao do relacionamento existente entre as partes que o compdem, apresentamos, a 
seguir, uma representacao grafica 



CONHECIMENTO DA REALIDADE 

CONHECIMEHTO DA REALIDADE 

Populacao 
- Auno 
- Casse 

Meio 
- Escolar 
- Comunitario 

Sondagem 

Diagnostico 

Professor 
- Pessoa 
- Professional 

Para que o professor possa planejar adequadamente sua tarefa e atender as 
necessidades do aluno, deve levar em consideracao o conhecimento da realidade. Este 
conhecimento constitui o requisite para o planejamento do ensino. 

0 levantamento de dados e fates importantes da realidade, que possam ser 
interpretados, constitui a SONDAGEM. 

Dessa forma o professor inferi, como medico diante do cliente ap6s rigoroso ensame, 
um resultado. Esta conclusao a que o professor chega, apos a analise dos dados coletados, 
constitui o DIAGN6STICO. 

O diagn6sticos retrata uma realidade, com ele o professor tem apoio para elaboracao 
de um piano de ensino amparado em causas reais e significativas dentro do contexto escolar. 

FASE DE PREPARACAO 

DETERMINACAO DOS OBJETIVOS - CLASSMCACAo 

Quanto ao nivel de especificacao 
Geral e Especifica 

Quanto ao dominio 
Cognitivo afetivo psicomotivo 

a) Determinacao dos objetivos - entendemos por objetivos educacionais formulacSes 
esplicitas das mudancas que se espera que ocorra nos alunos mediante o processo 
educacional. 
b) Selecao e organizacao dos conteudos 

Selecao - Objetivos propostos 
Organizacao sequ£ncial - logicidade, gratualidade, continuidade, unidade. 

c) Selecao e organizacao dos procedimentos de ensino 
- Objetivos 

CRlTERIOS - Natureza da aprendizagem e dos conteudos; 
- Nivel de desenvolvimento dos alunos 

CLASSMCACAO 
- Procedimentos de ensino gerais; 
- Procedimentos de ensinos especiais; 

i 



d) Selecao de recursos - Natureza 

Humanos Materiais 
Professor, Aluno, Pessoal escolar No ambiente escolar, na Comunidade 
Comunidade 

e) Selecao de procedimentos de avaliacao 

* Adequac&o : 
- Ao sistema de avaliacao da escola; 

Critenos - Aos objetivos - area cognitiva, afetiva, psicomotora; 
- Aos conteudos e procedimentos de ensino 
* As modalidades de avaliacao : diagn6sticas formativa somativa 

FASE DO DESENVOLVIMENTO 

Piano em acao - O professor ao planejar o ensino antecipa de forma organizada, todas as 
etapas do trabalho escolar. Cuidadosamente, identifica os objetivos que pretende atingir, 
indica os conteudos que serao desenvolvidos, seleciona os procedimentos que utilizara 
como estrategias de acao e prev§ quais os instrumentos que empregrara para avaliar o 
progresso dos alunos. 

Ressaltam-se, com piano em acao, os papeis do professor e do aluno na 
concretizacao do planejamento, assegurando-se uma progressao met6dica e segura no 
processo em marcha 

FASE DE APERFEIQOAMENTO 

AVALIACAO E FEEDBACK - Ocorre a avaliacao com vistas ao replanejamento, ao 
termino do piano em acao. Neste estagio tres especies de colocacttes parecem se fazer 
necessarias : 
- Significado amplo de avaliacao - Implica descrever o element© considerado e julgar seu 
valor, 
- Afetividade e eficienciano contexto do planejamento geral - Qualidade e rendimento estao 
assim estreitamente vinculado; 

TERMO FEEDBACK - E um dos elementos basicos no planejamento de ensino. E atraves 
dele que todos elementos envolvidos no processo tem condicoes de receber informacdes e 
perceber como se sairam ou estao se saindo das realizacdes dos objetivos. 

BIBLIOGRAFIA 

SANT'ANNA, Flavia Maria e outros. Planejamento de ensino e avaliacao. l l a 
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ESTAGIO SUPERVISIONADO DE SUPERVISAO ESCOLAR 
EQUIPE : ELIANE TORRES DA SILVA 

CLAtlDIA LIRA CARTAXO 
Cajazeiras, 19 de Outrubro de 1995 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 

O planejamento relaciona-se com a vida diaria do homem. Vive-se planejando. De 
uma forma ou de outra, de umamaneira empfrica ou cientifica, o homem planeja 

No dia-a-dia enfientam-se situacdes que exigem planejamento, porem sem sempre 
formal izado. 

Pelo pensamento (reflexao), o homem desenvolve niveis cada vez mais aprimorados 
de discernimento, compreensao e julgamento da realidade, o que lhe favorece uma conduta 
comprometida com novas situacOes da vida Pelo planejamento, o homem organiza a 
disciplina a acao, tornando-a mais responsavel. 

Para uma compreensao mais abrangente do significado do planejamento, segue uma 
sequdncia de definicQes do mesmo : 

GANDIN ( 1983, p. 18-19 ): 
a) planejar e" transformar a realidade numa direceo escolhide; 
b) planejar e" organizar eprdprie acao (de grupo, sobretudo); 
c) planejar 6 inplantar "um processo de intervencao na realidade", etc. 

COROACY (1972, p. 1979): 
"Planejamento e um processo que se preocupa com 'para onde ir* e 'quais as 

maneiras adequadas de chegar la,' tendo em vista a situacao presente e possibilidades 
futures, para que o desenvolvimento da educacao atenda tanto as necessidades do 
desenvolvimento da sociedade, quanto as do individuo. 
METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO 

FERREIRA (1984, p.25) mencionatres metodologias de planejamento, apontadas por 
outros autores, que anunciam linhas diferentes de acao que uma instituicao pode assumir : 
a) O primeiro modo ;e planejar PARA a comunidade : neste modo de planejar, o poder £ 
exercido de maneira autocratica, dominadora e ate ditatorial. A participacao na preparacao 
elaboracao 6 nela A gestao, neste modelo, e" uma administracao ou direceo exercida por 
alguem e nao por todos. £ assumida por um pequeno grupo, uma parte, nunca o todo. 
b) Um segundo modo de planejar 6 COM a comunidade : A participacao da comunidade, na 
preparacao e elaboracao do piano, e" controlada A execucao do piano acontece a parti do 
consenso e do resultado de uma negociacao. Ha um pouco de participacao da comunidade 
atraves das pessoas mais ou menos representatives. Na realidade, a participacao e" 
insignificante e pequena As vezes, ilusoria O poder continue nas maos de poucos, que o 
control am constantemente; 
c) Um terceiro modelo e o planejamento da comunidade : a gestao 6 da comunidade e sera 
chamada autogestao. A participecao da comunidade na preparecao do planejamento, em sua 
execucao e em seu resultado e" co-responsavel e de comiinheo. Este modelo 6 o ideel de 
planejamento de participacao e de gestao. S6 assim podera acontecer participacao 
comunitaria para a transformacao social em favor da justice, de freternidede e de libertecao 
total. 

No processo de plenejemento vivenciem-se tres momentos que se integrem : 
elaboracao, execucao e avaliacao. A medida que se elabore, se executa e sumultaneamente 
se avelia 

I 



ESTAGIO SUPERVISIONADO EM SUPERVISAO ESCOLAR 
EQUIPE : EL1ANE TORRES DA SILVA 

CLAUDIA LIRA CARTAXO 
ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU PE.GIULIANO PELLIGRIN. 
CAJAZEIRAS, 30 DE OUTUBRO DE 1995 

" E S T U D O E R R A D O " 

"Breno?" - "Aqui". - "Carol?" - "Presente". - "Douglas?". - "A16". -
"Fernandinho?" - "T6 aqui". - "Geraldo?" - "Eu". - "Itamarzmho?" - "Faltou". -
"Juquinha?". 

Eu t6 aqui pra qu§ ? Sera que e pra aprender ou sera que e pra sentar, me acomodar e 
obedecer./T6 tentando passar de ano pro men pai nao me baler/ Sem recreio, de saco cheio, 
porque eu nao fiz o dever/ A professora ja ta de marcacao porque sempre me pega 
disfarcando/ Espiando e colando toda a prova dos colegas/ Ela esfrega na minha cara um 
zero bem redondo/ Quando chega o boletim la em casa eu me escondo/ Eu quero jogar botao, 
video-game, bola-de-gude/ Mas meus pais s6 querem que eu "va pra aula", "estude"/ Entao 
desta vez eu vou estudar ate decorar "cumpadi'7 Pra me dar bem e a minha mae deixar eu 
ficar acordade ate mais tarde/ Ou quern sabe aumentar minha mesada pra eu comprar mais 
uma revistinha "do Cascao", nao de "mulher pelada"/ A diversao 6 limitada e o meu pai nao 
tem tempo pra nada/ E a entrada no cinema e censurada/ "Va pra casa pirralhada"/ A rua e 
perigosa entao vejo televisao/ "Ta la mais um corpo estendido no chao'V Na hora do jornai 
desligo porque eu nem sei o que e inflacao/ "Ue, nao te ensinaram?" - "NSo"/ A maioria das 
materias que eles d3o eu acho inutil, bom, pouco interessantes/ Eu fico pu... To cansado de 
estudar de madrugada/ Que sacrilegio "Vai pro colegio'7 Entao eu fui relendo tudo ate a 
prova comecar/ Voltei louco pra contar: Mae, tirei um dez na prova/ Me dei bem, tirei um 
cem, eu quero ver quern me reprova/ Decorei toda a licao/ Nao errei nem uma questao/ Nao 
aprendi nada de bom mas tirei dez/ "6 filhao"/ Faco tudo que aprendi/ Amanha ja esquecir/ 
Decorei, recopiei, memorizei, mas nao entendi/ Decoreba este e" o m&odo de ensino/ Eles 
me tratam como ameba e assim eu nao raciocino/ Nao aprendo as fases e conseqOencias/ S6 
decoro os fatos/ Desse jeito ate hist6ria fica chato/ Mas os velhos me disseram que o 
"porqu§" 6 o segredo/ Entao quando eu nao entendo nada eu levanto o dedo/ Porque eu quero 
saber pra ficar inteligente/ Eu sai que ainda nao sou gente grande/ Mas eu ja sou gente e sei 
que o estudo & uma coisa/ O problema 6 que sem motivacao a gente enjoa/ O sistema bota um 
monte de "abobrinha" no programa/ Mas pra aprender a ser igonorante "hum...hum"/ Ah, um 
ignorante/ Por mim eu nem saia da minha cama/ Ah, deixa eu dormir/ Eu gosto dos 
professores/ Eu preciso de um mestre mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que 
preste/ O que 6 a corrupcao? Pra que serve um deputado?/ Nao me diga que o Brasil foi 
descoberto por acaso, ou que a minhoca 4 hermafrodita ou sobre a t§nia-solitaria/ N3o me 
faca decorar as capitanias hereditarias/ "A16" - "A16", que que vai cair na prova de 
amanha?" - "O quadrado da hipotenusa, cromossomas, tabela peri6dica.."/ Ah, fugir dessa 



jaula/ Hoje eu t6 feliz/ "Matou o presidente?"/ Nao, a aula/ Matei a aula porque nao dava/ 
Eu nao agQentava mais e mi estudar o "Pensador" escondido dos meus pais/ Mas se eles 
fossem da minha idade eles entenderiam/ Hi, suj6, o inspetor "acabou a farra, ja pra sala do 
coordenador"/ Achei que ia ser suspenso mas era s6 pra conversar/ Me disseram que a 
escola era o meu segundo lar/ E 6 verdade/ Eu aprendo muita coisa realmente/ Faco amigos, 
conheco gente/ Mas nao quero estudar pra sempre/ Entao eu vou passar de ano/ Nao tem 
outra saida/ Mas o ideal e que a escola me prepare para a vida/ Discutindo e ensinando os 
problemas atuais/ E nao me dando as mesmas aulas que eles deram pro meus pais / Com 
materias das quais eles nem lembram mais nada/ E quando eu tiro dez, e sempre mesma 
palhacada/ Mae, tirei dez na prova/ Me dei bem, tirei um cem/ Quero ver quem me reprova/ 
Decorei toda a licao Nao errei nem uma questao/ Nao aprendi nada de bom, mas tirei dez/ 
"6 filhoPV Encarem as crian^as com mais seriedade/ Pois na escola e onde formamos nossa 
personal idade/ Voc§s tratam a educacao como um negdcio onde aganancia, a exploracao, e 
a indiferenca, sao os s6cios/ Quem devia lucrar s6 e prejudicado/ Assim voces vao criar 
uma geracao de revoltados/ Ta tudo errado/ Eu ja t6 de saco cheio/ Me da a minha bola e 
deixa eu ir embora pro recreio/ - "Juquinha, vocd ta falando demais, assim eu vou ter que 
deixar sem recreio". - "Mas e s6 a verdade fessdra". - "Eu sei, mas colabora, senao eu 
perco meu emprego". 

Gabriel, o Pensador 



ESTAGIO SUPERVISIONADO EM SUPERVISAO ESCOLAR 
Eliane Torres da Silva / Claudia Lira Cartaxo 

AVALIACAO : MITO E DESAFIO 

Desafio o mito da avaliacao e" uma luta constante que vem tomando conta do meio 
educacional ha muito tempo. 

A maior preocupacao no desafio da avaliacao 6 aumentar o numero de educadores 
que tem como meta transformar o fendmeno educativo, buscando novas formulas que possam 
ser passadas de geracao em geracao e esquecer consideracSes autoritarias que continuam 
revestindo a avaliacao de fantasmas antigos. Dentro da nossa escola, ha uma busca 
incansavel para tornar libertadora a acao avaliativa 

Muitos professores avaliam seus alunos de acordo com o modelo por eles vividos 
enquanto educando. 

O tema avaliacao entra em contradicao quando num debate, educadores relatam que 
suas vivencias na pratica, continuam sendo provas finais, atribuicSes de notas, exercf cios de 
verificacao, testes de sondagem, etc. 

E importante o educador avaliar partindo da realidade de cada educando. Ha 
necessidade de uma luta consciente com eles para construir melhoramentos dentro da acao 
libertadora, da avaliacao. Deve-se compreender que e" preciso conhecer o sentido da politica 
educacional, partindo da burocracia dos sistemas municipals, estaduais e federals da 
educacao. 

A maioria dos professores preocupam-se com o m&odo aplicado por eles em sala de 
aula A preocupacao maior e" saber se a metodologia por eles usada esta correta ou 
salisfat6ria para o aluno, evitando que ocorra erros nos seus juigamentos e que haja justica 

na maneira de avaliar. 
A avaliacao feita por um educador autoritario, que predetermina o que tem de ser 

realizado, esta injustamente prejudicando o educando. Esse tipo de educador acaba cousando 
prejuizos no desenvolvimento moral e intelectual do aluno. £ preciso pensar, estudar os 
resultados e descobertas do educando para nao haver injustica e n3o tirar conclusdes 
precipitadas sem antes refletir sobre elas. 

Desafio o mito da avaliacao, e" partir de novos caminhos, novas descobertas. £ ter 
conscidncia e agir com argumentos definidos. £ levar a teoria a pratica tentando resgatar 
respostas convinientes, que possibilitarao o acompanhamento do educando, tendo em vista o 
atendimento e a troca de experiencias com o educador. 

A pratica libertadora da avaliacao nao exige aplicacao de m£todos e tecnicas, mas 
sim de uma consicdncia critica e coletiva das acOes. 
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T E S T E 

VERDADES E MENTIRAS SOBRE O PLANEJAMENTO 

1 - Muitos professores detestam fazer planejamento porque sabem que esse e" um trabalho 
perdido. 

VERDADE [ ] MENTTRA [ ] 

2 - O document© que o professor tem de elaborar e chamado por alguns de planejamento, por 
outros, de piano. Mas ambos os nomes significam a mesma coisa 

VERDADE [ ] MENTTRA [ ] 

3 - Pode-se iniciar o planejamento em Janeiro ou fevereiro, Mas o piano so deveria estar 
pronto em marco, depois que o professor tivesse dado um mes de aulas. 

VERDADE [ ] MENTTRA [ ] 

4 - Embora alguns professores achem o contrario, a classe social a que as criancas 
pertencem nada tem a ver com o tipo de piano que um professore deve fazer para uma 
determinada serie. 

VERDADE [ ] MENTTRA [ ] 

5 - Quando se trata de alunos que estao entrando na escola, e" praticamente impossfvel obter 
informacoes sobre eles antes das aulas come car em. 

VERDADE [ ] MENTTRA [ ] 

6 - Um professor nao deve jamais usar um piano elaborado por oufro. 
VERDADE [ ] MENTTRA [ ] 

7 - Um piano elaborado com cuidado pode perfeitamente servir para outra turma da mesma 
serie, na mesma escola 

VERDADE [ ] MENTTRA [ ] 

8 - Se no inicio do ano o professor trabalhar bem no seu piano anual, tera um guia do qual 
nao precisara se distanciar ate o final do ano. 

VERDADE [ ] MENTTRA [ ] 

9 - Sem a colaboracao de diretores e orientadores pedagdgicos fica dificil fazer um bom 
planejamento. 

VERDADE [ ] MENTTRA [ ] 

10 - O piano s6 tem condicdes de ser avaliado pelo professor no final do ano. 
VERDADE [ ] MENTTRA [ ] 



RESPOSTAS DO TESTE VERDADE E MENTIRA SOBRE O PLANEJAMENTO 

1 - VERDADE, Em grande parte das escolas o termo planejamento 6 usado para designar o 
piano de trabalho que o professor deve apresentar para o ano, e que e" elaborado apenas para 
atender a exigencias burocraticas de diretores e orientadores. 0 professor sabe, desde o 
inicio, que ninguem vai levar esse piano a serio e que ele acabara engavetado. 
2 - MENTIRA, A atividade de planejamento £ um processo continuo e sistematico de 
reflexao, decisao, acao e avaliacao, tendo em vista atingir resultados previamente definidos. 
O piano de trabalho - para uma materia, um semestre ou um ano - 6 apenas uma parte desse 
processo de planejamento. E o documento que content as decisdes tomadas e que servira 
como um roteiro escrito, um guia para nortear a acao do professor. 
3 - VERDADE, Antes de conhecer pessoalmente a clientela com a qual vai trabalhar, o 
professor pode (e deve) colher todas as informacdes que poder a respeito dessa clientela, 
para subsidiar seu trabalho de reflexao (lendo relatorios de ex-professores da turma fichas 
dos alunos, conversando com profissionais que tenham trabalhado com a classe no ano 
anterior). Mas s6 deveria partir para o processo de tomada de decisftes - revolvendo que 
objetivos pretende atingir com esses alunos - depois de conhecer pessoalmente as criancas 
com as quais vai trabalhar. 
4 - MENTTRA, N8o s6 a classe social, mas o local onde Yivem as criancas de uma 
determinada tunna tambem tem a ver com o piano de trabalho. As propostas pedag6gicas 
utilizadas em turmas de classe m d̂ia, por exemplo, que vivem predominantemente em 
apartamentos, com habitos de leitura e de televisao, nao deverao funcionar para criancas 
procedente de classes populares vindas de ambientes pobres de leitura e com praticas 
bastantes desenvolvidas de brincadeiras de ma 
5 - MENTTRA, O professor pode tornar a iniciativa de formular uma ficha com as perguntas 
que julgar mais importantes e pedir que os pais das criancas as preencham no momento da 
mairicuia 
6 - VERDADE, Cada piano e elaborado a partir de um estudo feito pelo professor das 
caracterfsticas prdprias de uma turma com a qual vai trabalhar : que idade e sexo tem meus 
alunos? Quais foram suas experiencias anteriores mais marcantes? Onde viveram e onde 
vivem? O que sabem e o que nao sabem fazer? do que gostam, do que nao gostam? Que 
conteudos e conceitos j a dominam? Que facilidades e dificuldades apresentam? £ a partir 
desses dados que o professor decide os conteudos procedimentos e avaliacao a serem 
adotados, anotando essas decisQes num piano. Por isso, nao sera possfvel p6r em acao um 
piano decidido por outra pessoa O professor s6 dever£ basear-se em pianos elaborados por 
colegas quando estiver se iniciando na profissao, sem informacdes e seguranca suficientes 
para elaborar seus pr6prios pianos. 
7 - MENTTRA. As decisftes contidas num piano referem-se a uma turma especffica de 
acordo com suas caracteristicas, previamente estudadas pelo professor. Consequentemente, o 
professor nao podera utilizar um mesmo piano para varias turmas de uma mesma serie; nem 
o piano de uma materia em diferentes anos; nao sera possivel tambem que copie pianos de 
livros ou de outros professores nem que permita que colegas elaborem pianos que ele era 
desenvolver. 
8 - MENTIRA, Um piano nao pode ser considerado, jamais uma camisa-de-forca Longe de 
se construir num documento estanque e conclusivo, o piano deve permitir uma larga 
flexibilidade. Tanto o planejamento (encerado como um processo) quanto um piano (visto 
como um documento que orienta a acao) devem ser constantemente avaliados, porque sua 



finalidade e atender as caracterfsticas de uma dada realidade. Sempre que nao estiverem de 
acordo com essa realidade, tem de ser necessariamente revistos e reformulados. 
9 - VERDADE, Cabe a toda a equipe tecnica de uma escola propriciar reuni5es para trocar 
de dados, leitura de relat6rios, relatos de experiSncias significativas a fim de envolver os 
professores e facilitar seu trabalho durante o processo de planejamento. Isto e" essencial para 
que o professor possa refletir e tornar decisSes sobre o que, para que, como e quando dar em 
suas aulas, esbocando um piano capaz de garantir uma a?ao mais responsavel, organizada e 
coerente. 
10 - MENTIRA. A avaliacao e uma das molas mestres de todo o processo de planejamento. 
Exercida durante o ano todo, ela alimenta a reflexao, que por sua vez modificard as dicisSes, 
levando a novas ac6es, nao planejadas anteriormente. Por isso se diz que o planejamento e" 
um processo sempre em mudanca, e que uma das maiores qualidades de um piano e sua 
flexibilidade, permitindo que seja constatemente avaliado e reformado. 

Vera de Faria Caruso Ronca - PUC - SP 



ANEXO VII 



ESTAGIO SUPERVISIONADO EM SUPERVISAO ESCOLAR 

EQU1PE : ELIANE TORRES DA SILVA 
CLAUDIA LIRA CARTAXO 

DATA = 23 A 27 DE OUTUBRO 

ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU PE. GIULIANO PELLIGRIN 

SEMANA DA SAtDE 

S E G U N D A T E R C A Q U A R T A QUINTA S E X T A 
23/10/95 24/10/95 25/10/95 26/10/95 27/10/95 

H I G I E N E D A S H I G I E N E H I G I E N E H I G I E N E P A L E S T R A 
M A O S E D O S D O S B U C A L C O R P O R A L C O M O S PAIS 

P £ S C A B E L O S S O B R E A S 
A T I V I D A D E S 
D A S E M A N A 

MATERIAL UTBLIZADO 

E S C O V A O , S A B A O , A G U A , T E S O U R I N H A , T O A L H A , P E N T E , SHAMPOO, 
S A B O N E T E , P E N T E FINO, E S C O V A D E N T A L , C R E M E D E N T A L , C A R T A Z E S , 

P A N F L E T O S 

OBS: As atividades foram realizadas com as criancas, professores e estagiarios e 
repassadas, e discutidas com os pais dos alunos no ultimo dia da semana 


