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"A verdadeira fonte do saber e a 
capacidade de aprender". 

A professora e orientadora do estagio 
Idelsuite de Sousa Lima que sempre 
contribuiu dando tudo de si para que eu 
podesse seguir o meu trabalho. 

Ao meu esposo, meus pais, irmaos, tios e 
primos que me deram for9as para superar 
as dificuldades e alegar a minha vitoria 

A todos colegas e professores que ao 
longo do tempo estiveram comigo 
colaborando com a minha aprendizagem, 
para que seguisse o carninho em direcao 
ao saber. 



"A educacao nao e certamente, a alavanca 
de transformacao social. 
Porem, se ela nao pode fazer sozinha a 
transformacao nao se efetivara, nao se 
consolidara sem ela, se ela nao e alavanca, 
isso significa ainda, que a sua luta deve 
estender-se alem dos muros da escola^ 
Nao deve limitar-se ao seu "campus", o 
que a ideologia dominante entendeu ha 
muito tempo, querendo limitar o conflito 
aos muros dos campis". 

Moacir Gadotti. 



"Que Deus me de for9as para mudar as 
coisas que podem ser mudada. 
Serenidade para aceitar as coisas que nao 
podem ser mudadas. 
Sabedoria para perceber a diferenca 
Mas que acima de tudo nos de coragem 
para nao desistir daquilo que pensamos 
estar certo, mesmo que seja esperanca". 

(Almirante Niemitz) 



INTRODUgAO 

Tratarei nesse trabalho a questao do planejamento enfocando a realidade 

vivenciada no decorrer do estagio, na tentativa de relacionar a teoria com a pratica. 

A minha experiencia ocorreu na Escola de 1° grau Orfanato S.A.P.I. em 

Pombal. 

No primeiro momento a sensacao que eu tive foi que os professores, apesar 

de me receberem bem, nao estavam interessados no meu trabalho. 

Ja no segundo momento eu constatei maior receptividade, o que me deu 

oportunidade de participar das atividades no planejamento apesar do tempo curto e 

das limitacdes. 

Gandin 1991 destaca que: 

"O planejamento tern a diffcil 
fimcao de organizar a acao sem 
ferir a liberdade dos participantes 
do grupo". 

Foi com essa perspectiva que tentamos discutir com os professores uma 

proposta de acao pedag6gica a partir das suas especifica96es e realidades para escola. 

Esse periodo vivenciado na escola apesar de pequeno nos deus algumas 

demonstrates das dificuldades e possibiHdades que a escola tern para realizar o 

planejamento cujas refiexdes fazemos a seguir. 



Teoria X Pratica 

"Planejar nao 6 fazer alguma coisa 
antes de agir. 
Planejar e agir de urn determinado 
modo para urn determinado fim". 

Baseado nessa concep9ao tentamos encaminhar junto aos professores uma 

proposta cujo fim e a busca da melhoria do ensino-aprendizagem 

Na escola onde realizamos as atividades, vimos que o planejamento nao esta 

totalmente direcionado para as necessidades do aluno, funciona mais como 

cumprimento do dever por parte do professor. 

Percebemos que alguns professores planejam por obriga9ao mas nfto 

trabalham em sala os conteudos planejados, seguindo sempre o improviso. 

Em conversa que mantive com os professores foi possivel constatar a falta de 

incentivo destes, alegando falta de remunera9ao como motivo. 

Sendo assim Viana afirma que: 

"Por se tratar de uma atividade 
pouco valorizada e mal remunerada 
o professor precisa multiplicar suas 
horas de trabalho, seus postos de 
servicos sem ter condî oes de 
aperfeicoar seus conhecimentos; 
preparar suas aulas e aprender 
novas tecnicas de trabalho". 

Neste sentido vimos que a causa maior que leva o professor a nao planejar, e 

a mal remunera9ao, quando estes tern que enfrentar atividades extras para sobreviver. 



Observa-se que estes professores mesmo realizando suas atividades de 

planejamento eles nao o entendem como uma necessidade. Sendo assim o cumpre por 

exigencia da direcao, fazendo pianos como formalidade. 

Gandin (1991) afirma que: 

u O formalismo e a burocracia 
matam tudo o que o tocam". 

Assim as mudaiiQas s6 serao possiveis se o planejamento for concebido como 

urn instrumento que determina e orienta para uma tomada de decisao concreta. 

Percebemos que os professores realizam suas atividades de planejamento de 

forma individual. 

Gandin (1991) afirma: 
uUm processo de planejamento 
exige quando se pretende o bem de 
todos, que a participacao aconteca 
em cada momento e em cada acao". 

Baseada nessa concepcao o planejamento deve ser participativo, 

possibilitando aos professores e aos membros inseridos no processo educativo, a 

reflexao de modo a tornar clara suas a95es e melhores perspectivas. 

Durante o periodo estagio foi possivel constar que alguns professores nao 

questionam o seu piano que segundo Gandin (1991) destaca: 

"Os pianos consolidam o processo 
de planejamento e dao, aos que 
participant, a oportunidade do 
esclarecimento e da precisao". 



Dessa forma o planejamento oferece a oportunidade de discutir propostas 

entre os professores. para que se tornem claras e precisas as suas acQes. Sendo assim 

Gandin (1991) afirma ainda que: 

"Se o planejamento nao leva a 
clareza em relacao ao agir, e 
preferfvel evitar de se falar em 
planejamento: para nao enganar-

sew. 

Todavia o planejamento deve ser pensado e determinado de modo claro para 

que haja produto de sua eficiencia. £ necessario urn posicionamento do professor na 

busca de seus definicSes como construcao de sua pratica educativa. 



Marco Teorico, 

"Acao de planejar nao se reduz ao 
simples preenchimento de 
formularios para controle 
administrativo; 6 antes a 
atrvidade/consciente de previsao das 
acoes docentes, fundamentadas em 
opcoes politico-pedagogicas e tendo 
como referenda permanente as 
situates didaticas concre tas". 

(Libanio 1993) 

Dessa forma o planejamento se constitue numa atividade educativa 

fundamental que orienta a tomada de decisoes da escola, o trabalho do professor de 

forma que este se apresente como uma construcao de uma educacao mais democratica. 

£ urn instrumento que trata da organiza9ao das atividades docentes. 

O planejamento e uma acao met6dica e sistematica das a96es do processo 

das tomadas de decisoes do professor e do aluno que visam maior produtividade. 

Sendo assim Turra afirma que planejamento e: 

"O processo de tomada de decisoes 
bem informadas que visam a 
racionalizacao das atividades do 
professor e do aluno, na situacao 
ensina aprendizagem possibilitando 
melhores resultados e em 
conseqiiencia maior 
produtividade". 



Segundo Tuna o planejamento e uma previsao feita pelo professor afim de 

obter bons resultados no ensino-aprendizagem visando maior produtividade do aluno. 

Dessa forma o planejamento se constitue como uma construcao da pratica na 

medida em que segundo Gandin (1991) "NSo ha sociedade sem pratica educativa, 

nem pratica educativa sem sociedade". 

Gandin (1991) afirma que esta pratica educativa e que vai direcionar o 

trabalho do professor de forma a adquirir sua eficiSncia. Afirma ainda que o 

planejamento e o instrumento imprescindivel no processo educativo. 

Esta pratica visa contribuir com os educadores para a formacao social do 

homem e da sociedade. 

Enfim consideramos o planejamento uma atividade necessaria a vida humana 

que segundo Gandin (1991): 

"So a eflcacia de urn trabalho se o 
professor for capaz de ser 
consciente na sua execucao 
produzindo a eficiSncia". 



METODOLOGIA 

"Nao temos novos metodos de 
ensino porque nao achamos que o 
ensino em si mesmo, teuha grande 
importancia". 

(Niel 1963, p. 53) 

Assim nesse traballio a metodologia utilizada foi urn estudo explorat6rio 

sobre a sistematica de planejamento na escola. 

No primeiro momento fizemos uma revisao bibliografica com realiza9ao de 

fichamentos, discussao com o grupo e com a professora orientadora do estagio. 

No segundo momento apresentamos os seminarios internos onde ocorreu os 

debates e as discuss5es. 

No terceiro momento ja no campo de estagio teve como inicio a fase de 

observa9ao. Em sequencia a realiza9ao dos estudos e discussao com os professores. 

Culminando com a elaboracao de planejamento propriamente dito. 

Findo o trabalho de campo, passamos para a fase de relato de nossa 

experiencia no trabalho final. 



CONCLUSAO 

O trabalho realizado no decorrer do Estagio deu-me a oportunidade de 

conhecer a importancia da sistematica do planejamento e reconhecer a sua validade. 

Para mim foi enriquecedor os conhecimentos e experiencias, pois como 

afirma Gandin: 

u O planejamento e urn processo de 
direcionamento a construcao da 
pratica educativa que visa a 
transformacao do homem e da 
sociedade". 

(Gandin 1991) 

Desta forma o planejamento e uma previsao feita pelo professor a fim de 

obter bons resultados, melhor qualidade de ensino e maior produtividade na 

aprendizagem do aluno. 

Espero que o trabalho desenvolvido sirva de subsidio para os professores e 

que o mesmo ofereca uma nova concepcao de planejamento para a construcao e uma 

nova pratica. 
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I - APRESENTACAO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

De modo geral e no momento de estagio curricular que se da a passagem do 

estudante para o profissional. £ nesse momento que ele descobre na sua formacao: 

suas mazelas, suas inconsistencias teorica-metodol6gicas suas partes criticas. Enfim, 

a "caixa preta" da sua formacao. 

Essa situa9ao, ja antiga, impQe aos professores do estagio curricular tarefas 

desafiantes no sentido de tentar reconstruir em, no maximo dois periodos letivos, toda 

trajet6ria academica dos alunos e conceber essa atividade como urn periodo de 

prepara9ao e iniciacSo profissional. 

Nesse sentido pensamos que o Estagio Curricular em Supervisao Escolar que 

ora orientamos devera contribuir para a forma9ao de pedagogo, supervisor no sentido 

de proporcionar uma maior compreensao te6rico-metodol6gico dos fendmenos 

educativos, bem como aproxima-los dos problemas extra-escolar na perspectiva de 

vislumbrar saidas a partir do embasamento teorico e da pratica coletiva no ambito das 

escolas, considerando que sera ele, enquanto profissional da educa93o, urn dos 

elementos agilizadores do processo escolar que possam significar urn novo tipo de 

educa9ao que atenda aos interesses e anseios da sociedade brasileira. 

A nossa proposta de trabalho para o estagio supervisionado em supervisao 

Escolar permitira que os alunos tentem os fundamentos teoricos adquiridos ao longo 

do curso de pedagogia as tentativas operacionais de suas propostas de a.$&o vinculado 

o saber sistematizado k realidade das escolas, campo de trabalho, fortalecendo dessa 

forma, a produ9ao de conhecimentos e a sua forma9ao enquanto educador consciente e 

compromissado com a realidade brasileira. A nossa proposta de trabalho 

supervisionado em supervisao escolar permitira que os alunos tentem os fundamentos 

teoricos adquiridos ao longo do curso de Pedagogia as tentativas operacionais de suas 

propostas das escolas, campo de trabalho, fortalecendo dessa forma a produ9ao de 



conhecimento e sua formacao enquanto educador consciente e compromissado com a 

realidade brasileira. 

IICONTEUDOS 

Tematicas operacionais: 

• Planejar pra que? Uma proposta de planejamento na escola. 

• O livro texto como recurso didatico; potencialidades e limitacdes 

• Atfabetizacao: Confronto de teorias X aprendizagem em escolas publicas, privadas 

e alternativas. 

• Conto de fadas ou realidade? Um estudo de historia do Brasil na 5a serie. 

• Ciclo de pais e mestres em escolas rurais: para alem da tentativa da aproximacao. 

• Livro didatico: Seu papel no processo ensino aprendizagem. 

i n METODOLOGIA 

A proposta de curso para o estagio supervisionado sera envolvida 

basicamente em duas etapas: uma tebrica e outra pratica. 

A primeira constara de uma revisao bibliografica para aprofundamento 

teorico e organizacao da abordagem de campo, que caracterizara a segunda etapa da 

proposta. 

Faz parte tambem dessa proposta, organizar eventos intemos (seminarios, 

encontros, mesa redonda etc) onde as estagiarias relatarao suas experiSncias ao tempo 

em que sistematizarao seus conhecimentos no confronto com a problematica da acao 

supervisora. Dessa forma, os alunos terSo oportunidades de transmitir suas 

experie'ncias e ou academicas. 

IV AVALIACAO 
A avaliacao compreendera: 

1. O processo de producao intelectual da aluna (as condic5es em que este se 

deu, a finalidade do instrumental teorico, a bibliografia, etc.) 



1. O processo de producao intelectual da aluna (as condicdes em que este se 

deu, a finalidade do instrumental teorico, a bibliografia, etc.) 

2. A propria producao (aprofundamento teorico, a escrita, a redacao, a 

qualidade etc.) 

3. Desempenho e o nivel de qualidade na realizacao dos eventos intemos 

4. A defesa do trabalho permanente a banca examinadora (se for o caso). 
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Recife CD. universidade 1994 
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MOLLINA O. O Professor X Livro didatico. 2. ed. Campinas Papirus, 1988 

ROSA S.S. Construtivismo e mudanca 2 ed. Sao Paulo Cortez, 1994 
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1. Com relacao a escola 

Funciona tres turrnas em quatro turrnas e alunos de l a a 4a serie do 1° grau. 

Seu aspecto fisico se constitue de 01 patio amplo, 04 salas de aula, 01 

banheiro, 01 secretaria, Cozinha e dispensa. A secretaria tern urn espaco insuficiente 

para comportar estantes, birds, arquivo, 01 mesa grande, 04 cadeiras e 01 congelador 

e para os professores realizarem seus trabalhos. A cozinha e a dispensa tambem tern 

urn espaco limitado dificultando o trabalho dos professores. 

1.1. Como a escola planeja suas atividades 

As atividades sao planejadas semanalmente em horario oposto ao do trabalho 

dos professores. 

1.2. Quern orienta no planejamento 

A escola nao dispde de urn (orientador) tecnico e pedag6gico para orientar o 

trabalho dos professores. 

1.3. O corpo docente consta de 12 professores 01 diretor e 04 auxiliares de service 

2. Com relacao aos professores 

Os professores utilizam o livro didatico, alem do Uvro basico e hvro 

suplementares, copiando atividades do planejamento semanal fazendo o seu piano 

diario no caderno de pianos exigidos pelo diretor. 

2.1.Posicionamento sobre o planejamento que eles realizam. 

Retiram objetivos conteudos e atividades do planejamento que serao 

trabalhados durante a semana. 



O cumprimento do horario e obrigat6rio, tendo uma frequencia a ser 

assinada. 

2.2. Formacao 

A maioria dos professores tern somente a habitacao pedagbgico do 2° grau 

tendo uma pequena minoria com nfvel supervisor. 

2.3. Relacao planejamento X dia-a-dia 

Geralmente os professores executam as atividades planejadas, pois terem 

fugir as regras e normas do Estado. 

Observa-se que o professor tomou-se escravo do livro didatico e sua 

criatividade e limitada, talvez por ser direcionado a esse caminho pelo proprio sistema 

ou pela falta de incentivo e a sua mal rernuneracao. 

3. Com relacao ao planejamento 

O planejamento e feito de modo individual, sendo registrado em uma folha 

de papel tracados os objetivos, conteudos e atividades. 

3.1. Como se da o ato de planejar. 

6 importante informar que em decorrencia das condicOes flsicas da escola, o 

ato de planejar se da de forma precaria, pois o pouco espaco n3o permite urn local 

apropriado para os professores realizarem tal ato. Devido as diferencas de series e 

conteudos os professores se detem as atividades de forma individualizada. 

Constata-se que nesse angulo ha uma grande precariedade, mesmo porque o 

espaco nao oferece possibihdades de ser urn local especifico e favoravel as realizacoes 

das atividades, mas mesmo assim elas sao cumpridas. 



3.2. Quais as atividades desenvolvidas. 

As atividades s3o sequenciadas de objetivos e conteudos, visto que cada 

professor tern sua esrjecificacao no seu planejamento. Por se tratar de assuntos e series 

diferentes estas atividades sao desenvolvidas de forma diversificada. Cada professor 

age individualmente, concentrando-se ao seu trabalho embora tenha que suportar o 

barulho ao seu redor. Entre as atividades a que mais sao desenvolvidas e a leitura do 

texto e exercicio orais e escritos. 

3.3. Como os professores se comportam no planejamento. 

Os professores mantem-se silenciosos, alguns combinem fazem perguntas, 

mas sempre ha uma misrura de conversas paralelos ao planejamento. Mesmo 

copiando tudo demonstram auto-suficiencia. 

Portanto a realidade dessa escola e a sua precariedade existente que impede 

melhores condic5es no funcionamento para o desenvolvimento do processo educativo 

o que diz respeito ao ensino-aprendizagem. 
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01 

OBJETIVOS 

* Acompanhar a sistematica de planejamento de cinco escolas de Rede Estadual 
e Municipal de Ensino, nas cidades de Cajazeiras, Ico, Sousa e Pombal, veri-
cando como se desenvolve este processo educativo. 

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

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



MARCO TEORICO 
02 

A educacao, por ser urn fenomeno social e universal, deve auxiliar e preparar os 
individuos para a sua participacao ativa e transformadora na vida em sociedade. 

Nesse contexto a pratica educativa nao e apenas uma exigencia da vida em 
sociedade, mas tambem permite aos individuos adquirir conhecimentos e expenencias 
culturais que os tornem aptos a atuar na sociedade, transforrnando-a em fun9ao de 
necessidades economicas, socials e politicas. 

Seguindo este raciocinio, percebemos que a referida pratica e responsavel em 
promover a apropriacao dos conhecimentos e experiencias acumuladas historicamente 
pela a humanidade, e que a Pedagogia* atraves da Didatica organiza e viabiliza o trabalho 
da escola, orientando o processo de aquisicao e assimilacao do saber. 

Assim, a escola tern urn papel significativo e primordial na sociedade, tanto pelo 
seu objetivo que e transmitir conhecimentos e contribuir com a forma9ao do educando 
para exercer a sua cidadania, como pela fun9ao social que desempenha, 

Parafraseando VIANA (1986), a escola deveria utilizar o processo ensino-
aprendizagem, como urn instrumento que prepara o homem para reivindicar seu acesso a 
cultura e a historia de seu tempo. Nesse sentido, nao podera restringir-se a pura 
transmissao dos conhecimentos, mas devera ser um processo politico, critico e 
preocupado em transmitir conhecimentos integrados e inferidos a partir da realidade do 
educando. 

Na sociedade brasileira, a escola publica, particularmentc a de 1° grau, sente os 
dissabores da falta de uma politica voltada para a qualidade do ensino, tanto no que 
concerne ao material didatico e pedagogico, quanto na capacitacao e remuneraeao dos 
professores. 

Com efeito, os docentes, de modo geral tern sido destratados como profissionais, 
de modo que os direitos minimos de cidadania lhes tern sido negados obrigando-os a lutar 
pela sobrevivencia, trabalhando em vanos turnos e em muitas escolas; limitando o seu 
desempenho profissional e por consequencia a sua qualificacao. Este pensamento e 
melhor explicitado por VIANA (1986,p.49) ao afirmai- que: 

" („,) por se tratar de uma atividadepouco valorizada e mal 
remunerada, o professor precisa muliiplicar suas horas de 
trabalho e seus postos de servicos, sem ter condicdes de a-
perfeigoar seus conhecimentos, preparar as suas aulas, a-
prender novas Ucnicas de trabalho. Por isso, acomoda-se 
em apenas transmitir as nogdes autorizadas, sem criticar, 
sem questionar a validade e a importdncia do que transmi-

• Ci&icia que inveotiga a teona e a pratica da educate no» seus vinculoit com a pratica social global. ( LJBANEO. 1993 ) 
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Toda essa gama de empecilhos contribui para que o professor, pouco consciente 
do seu poder de organizacao, caia no comodismo e acabe por ate reforcar esta situapab, a 
medida que aJigeira suas atividades em detrimento da qualidade. 

Apesar de todas essas dificuldades, a escola dentro de suas limitacoes pode intciar 
o processo de discussao acerca de seu fazer diario do trabalho realizado por cada 
professor; numa tentativa de vislumbrar saidas para as questoes internas que permeiam a 
pratica educativa da escola 

Dessa forma, a escola acontece a partir de urn trabalho coletivo entre os 
educadores com vista a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

Uma das form as que a escola utiliza para reaJizar esse trabalho coletivo e o 
planejamento, por ser este, urn espaco onde os professores podem discutir as propostas e 
forma de trabalho. E por ocasiao do planejamento onde se pode discutir o processo de 
assimilacaWaquisicao do saber, as dificuldades dos alunos, das turrnas e suas proprias 
dificuldades. 

Nos apoiamos em VI AN A (1986) para afirmar que, o planejamento, e tambem 
um processo educative onde atraves de uma organizacao, pode-se verificar os deficits da 
aprendizagem e a partir desta venficacao, tentar buscar alternativas na realidade objetiva 
da escola. 

Os teoricos da educacao, dentre eles TURRA (1992), PILETTI(1993), MARTINS 
(1991), tern posicoes diversas acerca do planejamento, mas sao unanimes quanto a dois 
aspectos : todos consideram o planejamento como sendo uma previsao metodica de acao 
a ser desencadeada, e, a racionaJizacao dos meios para atingir os tins. 

Tomando por base esses aspectos conclui-se que, qualquer atividade da vida 
humana passa a exigir que o homem reflita e planeje suas acoes no sentido de contribuir 
para a realiza9ao dos objetivos desejados evitando a improvisa9ao. 

Dessa forma o planejamento e utilizado em todas as instancias da sociedade, 
sendo imprenscindivel na area economica, politica e cultural com vistas a otimizaeao das 
acSes para uma maior eficacia e eficiencia nas atividades desenvolvidas. 

Sendo planejamento uma exigencia vital em toda histituicao, na escola nao podena 
ser diferente, por se tratar de uma atividade emtnentemente indispensavel na 
sistematizacao do processo educative 

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

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

A fun9ao primordial do planejamento e assegurar a racionalidade e organiza9ao 
do trabalho docente, possibilitando ao professor desempenhar um ensino de qualidade, 
evitando a improvisacao, como ja foi frisado anteriormente. Na concep9ao de 
GANDIN(1991) " O planejamento tern a diffeil ftmcao de organizar a acao sem ferir a liberdade e 
a riqueza dos participantes do grupo." 

Seguindo esta concep9ao, a ac&o de planejar Implica na participa9ao ativa de 
todos os elementos envolvidos no processo de ensino. No que diz respeito a sua 
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influencia, o planejamento e a moia-mestra pois o mesmo serve de apoio para o professor 
tomar as devidas decisoes frente a melhoria do ensino-aprendizagem. 

No ambito escolar muitos sao os tipos de planejamento: 

O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL - consiste na abordagem dos 
problemas da educa9§o, visando a tomada de decisao da conjuntura geral do pais. 
Expressa orientacoes gerais que sintetizam as ligacSes da escola com o sistema escolar 
mais amplo. 

Esta concep9ao de planejamento educacional e melhor abordada por 
TURRA(1992 , p. 15 ), quando diz que : t ; (...) e um processo de abordagem rational e cientifica 
dos problemas da educacao incluindo definicoes de prioridades e levando em con/a a relacao entre os 
diversos niveis do contexto educacional. " 

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

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

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

O PLANEJAMENTO DE ENSINO - mdica a atividade directorial, metodica e 
sistematizada que sera empreendida pelo professor junto a seus alunos em busca de 
propositos defmidos. Em outras palavras, o planejamento de ensino e a especifica9ao do 
planejamento curricular e consiste na previsao das situa9oes do professor com a classe. 

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

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

* Piano de curso - envolve a previsao de todas as atividades que serao 
desenvolvidas durante um determinado tempo (bimestre, simestre ou ano); 

*Plano de unidade - e uma especificacao maior das unidades que compoem o 
piano de curso e como o proprio nome sugere, ele trata de unidades do curso ou 
disciplina que se ministra 
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* Piano de aula - e a concretiza^ao dos niveis anteriores no cotidiano da sala de 
aula, e a sistematizacao de todas as atividades que se desenvolve na interacao professor-
aluno, numa dinamica de ensino aprendizagem diaria 

Nesta perspectiva, a preparacao de aula e uma tarefa indispensavel e servira nao 
so para orientar as acoes do professor, como tambem para possibilitar constantes revisoes 
e aprimoramentos. 

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

o que o difere e a preocupacao em formar o aiuno atraves da acao conjunta de todos os 
eiementos envolvidos no processo - escola, familia, comunidade -, educando para a 
responsabilidade, a critica, a muda^a, e todos os aspectos que caracterizam a a9<ao do 
homem no mundo moderno, de novas e revolucionarias exigencias. 

Essa concep9ao e definida por VIANA (1986) na sua obra: t c O Planejamento na 
Escola", cujaftmdamentaeao e respaldadano processo de educa9ao permanente de Pierri 
Furter, a visao conscientizadora, criativa e libertadora de Paulo Freire e a proposta de 
planejamento participativo de Seno A. Comely. 

A referida autora afima que: " Planejamento Participativo abre horizontes, per mite a 
participag&o e co-responsabilidade nas decisoes, e um instrumenlo de trabalho capaz de conduzir a 
descoberta e a autogestdo". 

Assim, as ideias que sustentam o processo de planejamento sao as mesmas que 
orientam uma dinamica de acao-retlexao a caminho de uma pratica repensada 
cotidianamente. 

Em vista do argumentos apresentados, o planejamento escolar constitui-se numa 
atividade educativa fundamental que orienta a tomada de decisoes dos professores e por 
consequencia da escola contribuindo na constru9<ao de cada a9ao realizada 
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METODOLOGIA 

Essa proposta de trabalho tern a pretensao de levar a efeito uma discussao a cerca 
de planejamento escolar com os professores da Escola Orfanato - S.A.P.I considerando 
que a referida questao e de vital importancia para o processo educative 

Op tamos por uma metodologia que possa nos oferecer oportunidade de adentrar 
ao problema e sugenr altemativas de mudancas. 

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

" A pnori " sera feito um estudo bibliografico acerca do planejamento escolar, 
)ara nos subsidiar do ponto de vista teonco-metodologico. 

O trabalho de campo propnamente dito., sera realizado em duas etapas. O 
)nmeiro momento sera a fase de observacao onde se constara as dificuldades e 
tecessidades na elabora9ao e execu9ao do planejamento escolar. 

No segundo momento, chamado de implantacao da proposta-, constara de estudo 
istematizados com os professores, de efetiva9ao de pianos de aula quinzenais, e/ou 
emanais na tentativa de contnbuir com a a9ao docente no desenvolvimento do processo 
nsino-aprendizagem. 

Consta ainda da nossa proposta de trabalho, uma discussao acerca do fazer diario 
o professor e da sistematizacao das suas atividades, bem como um aprofundamento 
ionco-metodologico acerca do planejamento. 

A experiencia vivenciada ou os resultados do trabalho sera objeto de um relatorio 
nal, onde detainar-se-a os passos da proposta. 
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