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PENSAMENTO 

ft importance consi.de rar que o 

c u r r i c u l o e o poracSo da a t i v i d a d e educacional a escola e, 

asm duvida, a institvuicao que: deve s e r v i r a 1 guns o b j e t i v o s 

que f a c i i i t am o processa continue de educaeao e apresenta 

unia diversida.de de p o s i b i l i d a d e s assim como de a t r i b u i r 

d&ferente resullltados. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(MARTINS, J o e l . 1980, p. 47) 
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AGRA DECIM KNTO 

A Deus: 

"... cada vez ma i s f o r t e e a niinha 

f e e a minha crenga, em toda parte encontro seu ol h a r , sua 

presenga e elevo o pensamento em oragao..." 

(Roberto Carlos) 

Aos meus pais 
no meu esposo 
aos meus f'ilhos 
aos meus mestres. 

Em especial minha orientadora 

professora Maria Alves de Souza Lima, pelo i n c e n t i v e 
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I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAPRESENTAQAO 

O prosento documento propoe uma 

analise de at;ao p o l l t i c a da preitica do supervisor com base 

no tema: "Planejamento Currieular*', uma proposta de estudo 

com Supervisores de Sousa e Cajazeiras. 

Tal proposta v i s a s u b s i d i a r esses 

Supervisores quanto a um posicionamento epstemologico que 

venha meihorar sua atuacao na p r a t i o a , trabalhando com v i s t a 

no r e a l dessas comunidades. 

Para t a n t o , f o i necessaria a selegao 

de uma b.ibl.iografia que, ao ser consu.It.ada, conseguimos nos 

fundameutar teorieamente acerca do tema "Plane jamento 

Currieular"" que, " i m p i i c a numa previ,sao g l o b a l de toda agao 

a ser desencadeada pela escola para a t i n g i r os f i n s da 

educagao ( . . . ) , permitindo a i n t e r - r e l a c a o entre a escola e 

a comunidade j a que essa represents o centro da educagao 

sistematica integrando-se na comunidade da qua! faz p a r t e . " 

A escoiha do tema deu-se em 

consequencia do resultado de uma pesquisa realiz.ada por 

alunas concluint.es do curso de pedagogia- supervisao escolar, 

nos perlodos 92.1 e 93. L. A r e f e r i d a pcjsquisa configurou a 

acao supervisora e indicou pontes que podem ser objeto de um 

http://consu.It.ada
http://concluint.es


piano de intervencao na busca c o l e t i v a de superacao de 

alguns problemas que atingem a educagao e que podem ser 

trabalhados pelos supervisores que era procuram em sua agao 

e r e f i e x a o , rever sua p r a t i o a pedagogica, deslocandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o eixo 

de sua agao I n d i v i d u a l , para o c o l e t i v o , o s o c i a l e o 

g l o b a l , em se tratando da questao ensino—aprendizagem, de 

modo que possa c o n t r i b u i r para um trabalho educative e 

trans formador. 

0 papel do Supervisor desde sua 

origem, e de man o brad or organizador e f i s c a l izador cias 

situagoes oeorrentes nas escolas, dent.ro do modelo 

bu r o c r a t i c o . com i s t o , f i c a f a c i l entender que a supervisao 

a n i v e l l o c a l , tambem tern seguido o eaminho de reprodutora 

do sistema. Ta1 afirmagao pode ser comprovada nas 

monografias produzidas pelas turmas c i t a d a s , demonstrando 

atraves de suas pesquisas que esses» supervisores declaram 

exercer mutlipas fungoes. 

A r e f e r i d a pesquisa, aponta inumeros 

outros problemas e x i s t e n t e s na p r a t i c a c o t i d i a n a do 

Supervisor, t a l como, a forma como e trabalhada a proposta 

c u r r i e u l a r no ambito das escolas, e a p r o p r i a sistematizagao 

do planejamento c u r r i e u l a r . 

Considerando que o planejamento 

c u r r i e u l a r e um ato de intervegao becnica e p o l i t i c a , vemos 

http://dent.ro


que o planejador beoricamente despreparado e desengajado da 

realid a d e , nao da eonta de h i s t o r i c i z a r os aapectoa 

c o n j u t u r a i s e e s t r u t u r a i s , que poderao ser colocadas no 

centro dan a r t i c u l a c o e s ; enfim, de informar, coordenar e 

estabelecer um planejamenbo compativel com os interesses don 

s u j e i t o s da p r a t i o a educativa. 

No B r a s i l , educacao tern se 

caracterizado polo seu auto grau de f a i t a de patriotism©, ao 

desconhecer e desconciderar a pnpuiagao que comporta o pais, 

como sua verdadeira c l i e n t e l a . On c u r r i c u l o s descarbam a 

p d s s i b i l idade de c r i t i c a r a r e a l i d a d e , adotando uma 

abordagem imaginaria e ideologica que? mascara as 

eontradl goes e embota a oonseienoia o r i t i o a . 

0 que se entende com isso e que, o 

estado nao bem intengao de manfer uma eduocigao para o povo 

que permita o dosvelar dos acontecimenbos que ooorrem no 

i n t e r i o r da sociedade b r a s i l e i r a , i n i b i n d o as possibi1idades 

de transformagao desta sociedade. 

Diante essa abordagem, consideramos 

de fundamental, importancia, benbar mudar esse quadro dentro 

da 9^ e 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE* regioes de ensjno do estado da Paraiba, a t raves 

da proposta de agao que sera posta em p r a t i o a , supostamente 

ao termino deste trabaJbo. 



Espera-se que a mesma, cor i t r i b u a 

para um posioiorianieivto epstemologico, por parte desses 

supervisores, mesmo nao sendo neeessario e x p l i e i t a r i s s o , 

p o i s , o que reaimente importa a um e u r r i c u l i s t a e mostrar e 

por em p r a t i c a todas as a l t e r n a t i v a s p o s s i v e i s ao seu iiuturo 

t r a b i i 1 ho. 



2 DESEN VOL V IM ENTO 

2 . 1 . MAKCO TKORICO 

R e f l e t i r aeerea da questao do 

c u r r i c u l o hoje no b r a s i 1 e t a r e f a das mais s i g n i f i c a t i v a s 

dentro do contexto das r e f l e x o e s pedagogicas a t u a i s . para 

t a n t o , e necessario que situemos a questao desde sua origem 

ate os dias de hoje. 

Segundo Martins, 1990. Foi nos 

Estados Uri.i.dos, suculo XX, que se c a r a c t e r i z o u o memento de 

tradigao nacional de valorizacao do pragmatismo. e neste 

momento, <iue o c u r r i c u l o passa a s i g n i f i c a r mais que a 

introdugao do aJuno nas materias academicas populares, e ou 

metodologias de eimi.no. Vein ci s i g n i f i c a r uma forma especial 

de apresentarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um modo espe c i a l de vida. o pragmatismo 

orienta-se para agao educativa que r e a l i z a no presente mas, 

com perspeotivas que se abrem ao f u t u r o . nesta perspectiva, 

a i d e i a que que se veinculou de c u r r i c u l o , f o i a de um 

instrumento p r a t i c o f u n c i o n a l que p o s s i b i 1 i t a r i a a escola, 

dcjsenvolver um trabalho p r a t i c o , mais produtivo e economico. 

No B r a s i 1 , o c u r r i c u l o chegou por 

v o l t a da decada de 20, adivindo dos Estados Un i.dos, como uma 

simplfjs copia do modulo amt:ricano, sefjuindo tendencia da 

pedagogia l i b e r a l , dentro do paradigma t e c n i c o - l i n e a r , o 

qual n o r t e i a a educagao b r a s i l e i r a ate o presente. 

http://eimi.no


Por este modelo t e r sido copiado de 

o u t r a realidade nao eonsegue atender as necessidades basicas 

em nossas escolas, apenaa c o n t r i b u i para manter a ordem 

vigente, favorecendo as a l t a s esteras do poder no p a i s . 



7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 2 . 1 . Concepgoes 

No Bra s i 1 do hoje contamos com do i s 

t i p o s de educagao: 

Educagao Conservadora • I n t r o j e t a d a no b r a s l l e i . r o atraves da 

pedagogia l i b e r a l , planejada por uma minoria e imposba de 

forma a l t o r i t a r i a dentro da pespectiva tecnica de educagao, 

segulndo o modelo t e e n i c o - l i n e a r . Na pedagogia l i b e r a l esta 

imbutida toda uma i d e o l o g i a de dominacao, baseada no 

positLvismo, sem nenhuma reflexao c r i t i c a . Esta pedagogia 

serve para l e g i t i m a r o sistema c a p i t a l i s t a . 

"... Sustenfa a Ldeia de que a eseola tem 

por fungao, preparar os in d i v i d u o s para o 

desempenho de papeis soc.iais..." 

(Libaneo, 1985). 

Educagao Progressists - Serve de v e i c u l o na passagem de 

ideologias ou propostas d i f e r e n t e s para a escola, e v i s t a 

como espaco de l u t a , de eontestacao, ou seja, as 

i n s t i t u i g o e s a servigo dos interesses popultires. 

"... Buscando tornar de fa to de todos 

a q u i l o que a i d e o l o g i a l i b e r a l proclama 

ser de d i r e i t o de todos, c o n t r i b u i para 

fazer predominar a nova formagao s o c i a l 

que esta sendo gerada no seio da velha 

formagao ate agora dominance..." 

(Saviane, 1983 p.33). 

Nesta posigao, a escola da d i r e i r o 

aos cidadaos de d e s f r u t a r de uma formagao basica comum 

http://brasllei.ro


independento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bexo, raca, r e l i g i a o , idade, posigao 

p o l i t i c a e s o c i a l . 

A educagao p r o g r e s s i s t s tern se 

manifestado em t r e s tendencias: l i b e r t a d o r a , l i b e r t a r i a e 

c r i t i c o - s o c i a l dos conteudos, |" baseada numa perspectiva 

c r i t i c a . Atraves dela nos fundamentamos para montagem desta 

proposta de agao, da qua I a realidade c o n s t i t u e ponto de 

p a r t i d a ou seja, uma educagao sugerida de forma democratica, 

baseada no r e a l dessas comunidades (Sousa e Caj a z e i r a s ) . 

• 



2.2.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Paradigmas do C u r r i c u l o 

Dentro de; um processo de reducao de 

todo conhecimento criado e acumulado pela humanldade ao 

longo dos seculos, entrain em aeao as oonc:epcoes 

epstemoiog Lccis dos agentes educacionais, determinando Linhas 

de atuacao p r o f e s s i o n a l situados no paradigma cui*ricuLar, 

divulgado entre on e u r r i c u l i s t a s b r a s i l e i r o s por Domingues 

(1980). 

ft poaivel estabelecer t r e s 

paradigmas para o desenvolvimento do c u r r i c u l o : 

Pardigma Tecnico-Liner - P r a t i c a pedagogica denominda per 

autores progressistas de "Tecnicistas", e baseada no 

pos s i t i v i s m o , tern como Linha de r a c i o o i n i o a ordt?m e o 

progre?sso, este modelo e o main us ado no B r a s i l de todos os 

tempos. Tern sou inberesse voltado para o c o n t r o l e . Neste 

paradigma, a fungao da escola e de reestahaleeer a ordem 

main pelos me Los morals que pelos s o c i a l s , e trabalhada ate 

hoje . 

Paradigma Circular-Consensual Aparec:e no B r a s i l tan to no 

periodo da hegemonia da escola t r a d i c i o n a l como no periodo 

tcscnicista como a l t e m a t i v a . ft baseado na fenomenoiogia, sua 

adocao se tornou i n s i g n i f i c a n t e p o i s , nao t i n h a t e o r i a para 

:fundamentar-se. Sua p o l i t i c a v i s a a resoliieaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da problemas 

para e v i t a r c o n f u t e s , a funcao da escola e c e n t r a r a 

direeao para os cur r i c m i o s nos.,problemas de vi d a . 



PParadigma Dinamico-Dialogico - Este modelo de c u r r i c u l o f o i 

adotado exolusivamente pelas concepgoes p r o g r e s s i s t a s em 

educagao que veem a escola como instrumento de l i b e r t a g a o 

das classes populares. 'J'ornou—se a l t e m a t i v a para os 

seguidores da educagao popular, para os poucos seguidores da 

socio i o g i a da educagao e da pedagogia c r i t i c o - soci a l dos 

cbnteudos. 

A pedagogia p r o g r e s s i s t a a s p i r a uma 

mudanga de sistema para o socialismo, ponto do qual discordo 

p e l s , a resolugao dos problemas do B r a s i l nao esta numa 

mudanga de sistema, mas numa mudangazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da postura dos 

governantes. Esta pedagogia tambeiu e r i t l c a o c a p i t a l i s t a que 

se mantem selvagem, pernianecendo e f o r t i f i c a n d o a formagao 

do monopolio. 

"Filosoficamente, este paradigma 

f i l i a - s e ao neomarxismo da escola de F r a n k f u r t . A sua 

racio n a l i d a d e e emancipatoria e acentasse em t r e s premissas 

basicas de acordo com Domingues (p.360). 

- 0 c u r r i c u l o nao pode ser separeido da t o t a l idade do s o c i a l 

deve ser historicamente situado e culturalmente determinado; 

- 0 c u r r i c u l o e um ato inevitavelmente p o l i t i c o que obje?tiva 

a emancipagao das camadas populares; 

- A e r i s e que; a tinge? o campo do c u r r i c u l o , nao e 

c o n j u n t u r a l , ela e profunda e de eareiter e s t r u t u r a l . 



O papel da escola nesse paradigma e 

dar condigoes para que o aluno possa fazer uma l e i t u r a 

o r i t i c a da sua re a l i d a d e . A pedagogia c r i t i c o - s o c i a l dos 

conteudos, baseada em Saviane, Libaneo e Snyders e aquela 

que fcraz o conteiido como elemento de r e f l e x a o s o c i a l . ft 

a p a r t i desse momento que esperamos t e r condigoes de saber 

c r i t i c a l * e saber a g i r na p r a t i c a , ou se.ja, e a c r i t i c c i que 

embasa na agao. Foi este ponto que c a r a c t e r i z o u o momento 

h i s t o r i c e da decada de 80 ate os dias de hoje como epoca do 

verbaUsmo, embora tenha side considerada <ie grande 

importancia por t e r coneientizado para a agao, tormando 

pessoas capazes de c r i t i c a r , atraves de? conteudos que 

atingem toda uma c u l t u r a u n i v e r s a l . Kste c u r r i c u l o e n f a t i z a 

o metodo c r i t i c o — p a r t i c i p a t i v o , dando oportunidade aqueles 

que desejam p a r t i c i p a r ativamente do processo. 

0 t i p o de availagao u t i l i z a d a per 

estes c u r r i c u l i s t a s e g l o b a l e d i v e r s i f i c a d a . bera o c a r d t e r 

de acompanhamento do processo das a t i v i d a d e s no julgamento 

conjunto de professor e aluno. 

"Nao devera e x i s t i r preooupagao com a 

quantidade dos conteudos aprendidos, mas 

com a qua Iidade da reelaboragao e 

produgao empreendidci pelo homem" 

(Veiga, 1989). 

Deve—se observar o comprometimento, 

o desempenho e a pa r t i o i p a g a o do aluno durante as aulas. 



2.2.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conceitos de Planejamento 

De acordq com Antonia Osima Lopes, 

I b i d Veiga.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L989 (pp. 4 1 a 52). Atualmeute existem muitos 

questionamentos a r e s p e i t o do , p] ane.jamento de ensino quanto 

a suci e f i c a c i a na a.juda no trabalho do professor. 

Planejamento de Ensino Numa Perspectiva Tecnica. ne?sse 

modelo de planejamento os ob.jetivoa edueacionais sao 

confuses e desvi.ncuI.ado3 da realid a d e , nao dao oportunidade 

ao aluno, os conteudos sao d e f i n i d o s de? forma a u t o r i t a r i a , 

sem nenhuma ligagao com a experiencias dos alunos. Os 

reeurso se reduzem em equipamoates muitas vezes inadequados 

aos o b j e t i v o s e conteudos, a metodologin aplicada bloqueia o 

pensamento c r i a t i v o do aluno. A avaliacao se? resume; em 

aval f a r a quant idade? de conteudo assimi l a da. O padrao de 

planejamento v a l o r i z a apenns a dimensao t e c n i c a . 

Planejamento Numa Perspectiva Transformadora. Kste t i p o de? 

planejamento v a i muito alem da elaboragao de? um docume?nte) 

cpm todos os componentes teonicos, ocorre de acordo com a 

realidade? de cada escola, levando em consideragao os 

problemas s o c i o - c u l t u r a l , p o l i t i c o e; economies do contexto, 

e? devera e s t a r totalmente ligado a transformagao das e?lasses 

para que se torne mais j u n t a e i g u a l i t a r i a . 

A perspectiva transformadora e x i g i r a 

do professor uma postura comprometida com o podagogico e com 

o s o c i a l , um compromisso ee>m a_ educagao e? nao ideologies. 

http://desvi.ncuI.ado3


0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA planejamento em uma concepcao 

transformadora tern como principals d i r e t r i z e s : 

- A agao de; plane j a r implica a partieipacao a t i v a de todos 

os elementos; 

- Deve p r i o r i z a r a busca da unidade entre teoria e pratica; 

- Deve p a r t i r da realidade concreta (aluno, escola, contexto 

see i a 1... ) ; 

- Deve estar voltado para a t i n g i r os f i n s mais amplos da 

educacao„ 

A agaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da planejar nao pode ser 

entendida como uma atividade neutra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i  



2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 _ 4 . Aspecto Legal do C u r r i c u l o 

De acordo com Chaves, 1989. "Km 

decorrencia da Lei 4024/61 (LDB), houve a inolusao do 

c u r r i c u l o s minimos para o ensino de 19 e 29 graus. 

Em 1969, com a reforma u n i v e r s i t a r i a 

i n s t i t u i d a pela l e i 5540/68, o conselho f e d e r a l de educagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(CFK), aprova nova regulamontagao para o curse de pedagogia, 

atraves do parecer 252/69 de sua a l i t o r i a . Essa nova 

regulamengao nao f o i f a t o Lsolado, se i n s e r i u no eontexto de 

uma reformuiagao g e r a l dos c u r r i c u l o s minimos ate entao 

vigentes, tendo em v i s t a os p r i n c i p l e s basicos da reforma 

u n i v e r s i t a r i a . o mesmo parecer a p l i c o u a pedagogia a i d e i a 

de um c u r r i c u l o com un nucLeo comum basico e uma parte 

d i v e r s i f i c a d a , correspondents as h a b i l i t a c S e s " 

j Segundo Martins, 1992. "Desde 1940, 

as a t i v i d a d e s desenvolvidas academicamente coni as a t i v i d a d e s 

s o c i a i s , musicals, dramatizagoes, j o r n a l i s m o , t e a t r o . Sao 

consideradas oxtensao e v i s t a s como se fossem d i f e r e n t e s do 

c u r r i c u l o . \ No B r a s i l hoje, c b r r i c u l o e v i s t o numa 

perspectiva de depart amentalizcigao, em um eonjunto de 

d i s c i p l i n a s organizadas em ordem seguencial e de pre

r e q u i s i t e s d e f i n i d o s pelo governo atraves de suas agendas 

responsaveis pela educagao. 



A proposta do const; I ho federal do 

educagao, prove um numero de horns e uma relagao de materias 

que deve compor o c u r r i c u l o da escola". 

S i l v a , 1990. Diz que "A questao 

c u r r i e u l a r recebeu da l e i 5692/71, no que se r e f e r e ao 

ensino de 19 grau, um tratamento minuncioso. Pela p r i m e i r a 

vez havia se estabelecido d i r e t r i z e s e bases para a educagao 

nacional. 

Com re1agao ao ensino p r i m a r i o , 

fpra.ni tomadas aigumas providencis como: a modificagao da 

seriagao do ensino, a reorganizagao dos c u r r i c u l o s e; dos 

programaa e a organizagao e a implantagao da orientagao 

pedagogioa, nSo haver La reprovagao do 19. para o 29 nem do 39 

para o 49 ano, mas a recomposigao da classes. 

Do ix>nto de v i s t a peda^ogico, um dos 

acbntecimentos importantea f o i a elaboragao dos guias 

c U r r i c u l a r e s como tambem a difusao das orientagoes para 

elaboragao dos piano de estudo, o treinamento de professores 

d i r e tores ligados ao ensino e tecnicas de s e c r e t a r i a " . 

Todas essas l e i s que estao em v i g o r 

nao contemplam nenhuma mudanga na educagSo. Talvez esse seja 

o motive pela qual ainda nao f p i aprovado o p r o j e t o da nova 

http://fpra.ni


l e i de d i r e t r i z e s e bases (LI)B), que propoe uma educagao de 

forma c r i t i c a e tranformadora onde a educacao e voltada para 

as classes populares. 

A discusao sobre uma LDB, r e f l e t e 

diferent.es visoes de mundo e, port a n t o , as forgas s o e i a i s 

o o n t r a d i t o r i a s . A f i n a l , e atraves do embate idoologieo entre 

essas forgas que sao dot j aides os rumos da educagao 

nacional: "Educagao para que" e "Educagao para quern". 

http://diferent.es


3 . Consideragoes Fi n a l s 

Concluindo este traba1ho, 

descobrimos que no decorrer de cada l e i t u r n sugerida para 

essa proposta, representava maiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um ponto de p a r t I d a para se 

d i a c u t i r o tema em questao, (Planejamento C u r r i e u l a r ) . 

Estamos ce r t o de que este tema j a 

vem sendo d i s c u t i d o per* aqueles que Lutam per uma melhor 

condieao de ensino, dentro de uma perspectiva transformadora 

em nossa realidade escolar. 

"Ensinar e sobretudo t o r n a r p o s s i v e l 

nos edueandos que, epatemologica-

mente curiosos. Vao se apropriando 

da s i g n i f i e a g a o profunda do o b j e t o , 

somente como, apreendendo—o, podem 

aprende-Lo." 

( F r e i r e , 1993 p.70). 

Nossa intencao ao estudar sobre a 

questao, f o i de nos decidirmos por um posicionamento 

epstemologico que venha favorecer aos educandos um t i p o de 

educagao voltado as eamadas populares, tomando-os como ponto 

de p a r t i d a em nossa p r a t i o a escolar. 



Este traba 1 ho tambem representou uma 

t e n t a t i v a do aprofundar a compreensao de que nao e j u n t o 

oonsiderar que qualquer produeao de conhecimento, seja e l a 

e s p r i t a por quern f o r , nao pode ser considerada como algo 

acabado. Nao pode e x i s t i r consi deragoes d e f i n i t i v a s . A 

educagao como tudo na t e r r a , v i v e em constante mudanga. 

Assim tambem o e esse estudo- Esperamos que aqueles que 

venham a l e r esta produgao, saibam c r i t i c a — l a . E va mais 

a lem, tentando produzir e principalmente per em p r a t i o a um 

trabalho mais complete, mas que tambem sera simultaneamente 

c r i t i e a d o e mudado para que se faga sempre um meihor e mais 

ef i.c i e n t e . 

Este trabalho f o i de uma 

representabi1idade profunda, desde o aprofundamento t e 6 r i c o , 

ate a produgao e s c r i t a . Foram momentos de nmita renuncia e 

dedicagSo-

A programagao proposta para este 

curso, r e s s a l t o u c o b r i r as necessidades dos supervisores que 

atuam na 9§i e 10® regioes de ensino da Paraiba, atraves de 

uma metodologia proposta de forma e l a r a e preeisa, mas 

inacabada. 

' Um t r a b a l h o na l i n h a c r i t i c a , 

preeisa ser conduzido de forma ci 



e x p l i c i t a r , num n i v e l consciente, 

as 3uposic5es ideologicas (...) 

como um dos caminhos para se a t i n -

g i r a consciencia c r i t i c a . 

(SiJva, 1990 p. 42) 

H: precise quo nor. educadores, 

tentemos mudar o quadro educacional b r a s i l e i r o , comeccindo 

por nossas escolas, formando pessoas oapciz.es de l u t a r por 

seus d i r e i t o s e ao mesmo tempo, cunipridoraa don seus 

deveres.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E i n t o so se faz p o s s i v e l , atrav6s de 

transformacoes profundas no pens amento da nossa sociedade 

como um todo, ao comeoar p e l as escolas e mais precisamente 

atraves do seu planejamento c u r r i e u l a r . 

http://oapciz.es
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . A N E X 0 S 



5 . 1 . Marco Operacional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Gandim (1991). ft necosnario 

um posicionamento a r e s p e i t o do que e adequado para que a 

i n s t i t u i g a o planejada seja f a t o r e f i c i e n t e na aproximacao da 

realidade a realidade ideaLmente d e s c r i t a . 

Kate posicionamento desoreve o bipo 

de educagao que se supoe adequada e coerentt; com os id e a l s 

de homeni e de sociodade d e s c r i t o s no marco d o u t r i n a l e os 

p r i n c i p a l s en toques da agiio da i n s t i t u i g a o , de sua 

organizacao, de seu mode de ser, de sua metodologia. 

0 marco d o u t r i n a l se sit.ua no n i v e l 

dos t i n s , enquanto que o operacional se sit.ua no n i v e l dot; 

meios. Convem r e s a l t a r que nao se t r a t a de proper as agoes 

concretas que se v a i r e a l l z a r , mas de enuncicir os grandes 

posicionamentos que guiarao a agao da i n s t i t u i g a o como um 

todo e das pessoas que compee seu quadro. 

Numa escola, fazer um marco 

operativo, s i g n i f i c a proper um bipo de educagao, t r a g a r 

l i n h a s g e r a i s de organizacao da escola, deJMnir p r i o r i d a d e s 

sublinhadas no piano em coerencia com o marco d o u t r i n a l e 

para r e a l l z a r os i d e a l s nolle tragados. 

http://sit.ua
http://sit.ua


UNIVKRSIDADE 1TEDERAL DA PARAIBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE EORMAgflO DE PROFKSSORES 

CAMPUS "V CAJAXKIRAS - PARAIBA. 

4 . 1 . 1 . Programacao 

TEMA: Planejamento C u r r i e u l a r 

OBJETIVO GERAIi: Reallzar curso de aperfeicoamento sobre 

Planejamento C u r r i e u l a r para com os 

supervisores da 9*S e LOS regioes de ensino 

da Paraiba. 

OBJETIVOS ESPIfCIFICOS: Estudar C u r r i c u l o e Planejamento 

dentro lie uma visao c r i t i c a da 

educacao; 

Proporcionar um aprofundamento 

t e o r i c o acerca do tema que p o s s i b i l i 

t e a esses supervisores um posiciona-

mento epstemo 16gico; 

Desenvolver uma proposta c u r r i e u l a r 

dentro do re a l de cada escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.  

CONTEODO: Or i gem 

Coticepcao 

Conceituacao 

Elaboracao. 

METODOLOG1A: Realizacao de aulas expos Ltivas dialogadas, 

seminaries, p a l e s t r a s , pesquisas, Leituras, de

bates , e n t r e v i s t a s . 



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

DATA ATI VIDADES 

03 .05. 94 D i s c u t i i * com oa supervisores sobre a proposta 
de trabalho; 

04 . 05. 94 Promover seminario sobre a or i gem (io 
c u r r i c u l o ; 

05 .05. 94 Realizacao de l e i t u r a s e estudos sobre as eon-
cepgoes de planejamento;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f 

06 . 05. 94 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ 

Debate e questionamento sobre as concepcocjs 
estudadas; 

10 . 05. 94 Aula expositive* dialogada sobre conceitos de 
planejamento; 

11 .013. 94 Realizacao de. p a l e s t r a sobre a importancia do 
planejamento p a r t i c i p a t i v e ; 

12 .05. 94 
• 

Elaboragao de uma programagao a p a r t i r de pes
quisa r e a l i z a d a nas escolas e na comunidade. 

AVALIAQAO: Devera ser glo b a l e d i v e r s i f i c a d a . Sera r e a l i z a d a 

continuamente, atraves da p a r t i c i p a g a o e do de-

sempenho na elaboragSo e apresentagao dos braba-

lhos, estudoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a pesquisas l e i t a s , considerando a 

frequencia e o interesse pel as a t i v i d a d e s desen-

v o l v i d a s . Ao f i n a l deve—se observa se houve de-

sempenho e se os o b j e t i v o s foram alcangados. 



5 . 2 . Ante-Projetc 

Introdugao 

0 tenia deste estudo e " planejamento 

c u r r j i c u i a r uma proposta do estado com os professores de 

Sousa e Cajazeiraa ". 

Pretende—se, neste t r a b a l h o , 

r e a l l z a r uma pesquisa b ibl . i o g r a t i ca acerca de c u r r i c u l o e 

planejamento, com o i n t u i t o de aprofundar os conhecimentos 

sobre; o assunto, para d a i , t e n t a r montar uma proposta de 

acao pedagogipa para ser d i s e u t i d a com os supervisores que 

atuam nas s e e r e t a r i a s municipals de educagao da 9§l e; 10s* 

regioes de ensino da Paraiba. 

A eseo.lha do tema deu-se em 

consequencia (do r e s u l t ado de uma pesquisa re a l i z a d a por 

alunas eonclulntes do eurso de pedagogia supervisao escolar 

nos periodos, 92.1 e 93.1. A r e f e r i d a pesquisa r e a l i z a d a com 

os supervisores acima c i t a d o s , configurou a agao supervisora 

e indicou pontos que podem ser* objetos de um piano de 

iritervencao na busca c o l e t l v a dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 u p e r a g a o de alguns 

problemas que atingem a educacao e que podem se3r trabalhados 

pelo supervisor. 

Kntende-se que este estudo sera de 

muita relevatncia por nos proporcionar uma mai.or 

fundamentaeao t e o r i c a sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 3 assunto e por e o n t r i b u i r com o 

trabalho do supervisor. 



Objetivo Geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reallzar estudos acerca de c u r r i c u l o e planejamento 

para montagem de uma proposta de agao pedagogica 

j u n t o aos supervisores de Sousa e Cajazeiras. 

Obj (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t i vos Kspec i i'ioos 

Fazer um Levantamento b i b l i o g r a f i c o sobre 

planejamento e c u r r i c u l o . 

Reallzar sessoes de estudo para fundamentar—se 

teoricamente sobre planejamento e c u r r i c u l o . 

• 

Elabqrar uma proposta de agao pedagogica sobre 

planejamento c u r r i e u l a r para ser d i s c u t i d a s com 

os supervisores de Sousa e Cajazeiras. 



J us! i l'icat iva 

Sabe-se que a educagao ao longo de 

sua h i s t o r i a tern s o f r i d o Lnfluencias politico—economico— 

ideologioas para s a t i s f a z e r os interesses da classe que 

detem o poderi 

Com e f e i t o , com a supervisao tambem 

nao f o i d i f c r e a t e . Sun oriagao, com o b j e t i v o de s a t i s f a z e r 

t a i s i n t eresses, desenvolveu durante muito tempo uma p r a t i c a 

voltada para| os aspectos t e c n i c o - b u r o c r a t i c o em que o 

co n t r o l e era a p r i n c i p a l e s t r a t e g i a , assegurando assim o 

papej reprodut;or da soeiedade c a p i t a l i s t a b r a s i l e i r a . 

Sendo assim, fLea f a o i l entender que 

a supervisao a n i v e l l o c a l tambem tern seguido o caminho de 

reprodutora do sistema. 

Tal afirmagao pode tier conlirmada 

nas monografias produzidas pelas alunas citcidas 

an t e r iormen t o , onde demonstram atraves de suas pesquis<is que 

os supervisores e n t r e v i s t a d o s declarant exercer m u l t i p l e s 

fungSes, tendo o trabalho do supervisor um c a r a t e r 

f i s c a l L z a d o r . 



A r e f e r I d a pesquisa aponta inumeros 

outros probjlemas e x i s t e n t e s na p r a t i c a c o t i d i a n a do 

supervisor, como a forma que e trabalhada a proposta 

c u r r i e u l a r no ambito das escolas e a p r o p r i a sistematizacao 

do planejamento c u r r i e u l a r . 

Tendo em v i s t a as d i f i c u l d a d e s 

apresentadas nas pesquisas e considerando que o c u r r i c u l o e 

a base v i t a l de todo o tra b a l h o escolar, surge a necessidade 

de r e a l l z a r um estudo mais precise sobre o tema em questao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 proposito dense; estudo e o 

aprofundamento t e o r i c o , com v i s t a s a elaborar uma proposta 

de acao pedagogica qui; possa i h t e r v i r na r e a l idade eonoreta 

e o b j e t i v a de onde originou-sc a pe;squisa. 

Torna-se assim ev ideates a 

necessidade do r e f e r i d o estudo, haja v i s t a o embasamento 

t e o r i c o para a nossa p r a t i c a ericontro p r o f i s s i o n a i s em 

supervisao bem como a c o n t r i b u i c a o que podera oferecer ao 

fazer pedagogico dos supervisores pasquinades. 



Motodologia 

A r e f e r Ida proposta d€; trabalho 

engloba an c a r a c t e r i s t i c a s de am estudo expJ.oratzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.6rio, cujo 

o b j e t i v o fundamenta] e aprofundar o conhecimento t e o r i c o 

sobre c u r r i c u l o e planejamento, com v i s t a s a implementacao 

de uma proposta de agao pedcigoglca a ser d i n c u t I d a com os 

supervisores de Sousa e Cajazeiras. 

Knvolve ainda este t i p o de estudo, 

levantamento b i b l i o g r a f i c o sobre; o tema em questao, o que 

nos dara o embasamento t e o r i c o necessario para montarmos a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> 

r e f e r i da proposta. 

http://expJ.orat.6rio
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