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I - INTRODUgAO.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 

0 tema dssse estudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a acao sup e r v i s o r a numa escola 1 

p u b l i c a. n t 102 Regiao de Ensino. 

Pretendemos aqui analizarmos a p r a t i c a educajriva. dessas 

a t i v i d a d e s p r o f i s s i o n a i s no contexto s o c i o - p o l i t i c o e economico 

da sociedade b r a s i l e i r a . , paraibana. 

Nosso i n t e r e s s e pela f u n ^ o supervisora na r e f e r i d a , 1 1 

o r i g i n o u - s e de estudo e ddscursoes r e a l i t a d a s em sala de aula. 

I s t o despertou em nos o de^ejo #de buscar informagoes mais subs-

tanciosas sobre a p r a t i c a da supervisao e sobre as d i f i c u l d a d e s 

que encontram as supervisoras no desenyolvimento de seus t r a b a l 

hos, pois sabemos que essa p r a t i c a se da num sistema, educaciona 

1 que apresenta v a r i a s d i f i c u l d a d e s . 

A educacao, durante os u l t i m o s anos, nao tern m::recido a 

"tenoao necessaria das autoridades competences de mado a fa v o r e 

cer unia pratixra educativa de qualidade. Alerri d i s s o , e x i s t e todo 

um cuidado por parte do p r o p r i o Estado para que a ^ducagao nao 1 

se j a u t i l i z a d a como instrumento que permita o desvelar das ' 1 • 

relacoes que se dao no i n t e r i o r da sociedade b r a s i l e i r a , numa 1 

de i n i j | i i r as p o s s i b i l i d a d e s de transformacao desfea sociedade. 

Neste s e n t i d o , a supervisao Educacional, na forma como 

tra.diciona.lmente vem sendo exercida tern se c o n s t i t u i d o num 1 1 ' 

f o r t e a l i a d o dos governos Federal e estadual, para, o cumpriment 

de seus p r o p o s i t o s p o l i t i c o s - e d u c a c i o n a i s , o que j u s t i f i e s , i n c l 

u s i v e a sua i n t r o d u i a o no seio das escolas p u b l i c a s . 

Porem, no momento a t u a l de transformacao por que passa 

a sociedade e a. educacao b r a s i l e i r a , a comunidade escolas, ern 1 

S e r a i , e a supervisao educacional era p a r t i c u l a r , procura., no ' ' 

movimento de sua agao e r e f l e x a o , r e v e r sua p r a t i c a pedagogical 

deslocando o eixo de sua agao i n d i v i d u a l pa.ra o c o l e t i v o , o 1 1 

s o c i a l e o g l o b a l , ao t r a . t a r da questao do ensino-aprendizagem 1 

de modo que possa c o n t r i b u i r , efetivamente, para um t r a b a l h o M 

educativo transforraador.. 

Desse mode, como aluna do V I I Pericdo do Curso de Peda-

gogia. do Gentro de Formacao de Professores do Campus V da Un i -

versidade Federal dr Parraiba, tentsndo responder as e x i r g e n c i a s 

imposts pelo processo de mudancas no campo educacional, p r e t e n -

demos com est" proposta de t r a b a l h o para o estagio supervisions). 



do em supervisaoescolar, investigaHHtos de que modo se r e a l i z a a 

a acao supervisora ns escola de 12 gran da. rede estadual de en-

sin o , a r t i c u l a d a na 102 Regiao de Ensino e como e percebida pe-

l o corpo docente, discente e te'cnico a d m i n i s t r a t i v e 

Entendemos que, r e f l e t i r sobre a questao acirna propose 

t a torna-se r e l e v a n t e na medida em que buscamos compreender a 1 

p r a t i c a educativa desses p r o f i s s i o n a i s , sue. concejfiao de escola' 

p u b l i c a enquanto i n s t a n c i a s da sociedade, como espaco s i g n i f i c a 

t i v o ns l u t a por uma escola p u b l i c a g r a t u i t a e de qualidade, a 

ao tempo em que, teremos experiencia. educativa de natureza t e o -

r i c o - p r a t i c a enquanto e s t a g i a r i o s de h a b i l i t a c a o em supervisao' 

escolar. 



I I - J U S T I F I C A T I V E . 

Para compreendemos a origem da supervisao no eampo edue 

ca c i o n a l b r a s i l e i r o , e necessario compreende-la analizando o '' 

cofexto h i s t o r i c o n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l da epoca em que e l a ' 

f o i i n s e r i d a segundo NOQUEIRA (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1939 ) " a origem da supervisao 1 

educacional na re a l i d a d e b r a s i l e i r a , tern a ver com o seu contex 

to h i s t o r i c o , suas vinculagoes com o contexto i n t e r n a c i o n a l e * 

ao encaminhamente dado as questoes nacionais no cenario mundisL 

Naquela epoca, i n i c i o dos anos 40 o mundo di v i - i a . - s e ' 

em dois blocos: O c i d e n t a l l i d e r a d o s pelos amiericanos e o o r i e n -

t a l formado pela URSS. Nesse contexto i n t e r n a c i o n a l esta ocorre 

ndo a chamada guerra f r i a entre estas duas potencias do mundo,' 

uma vez que o sucesso e . expancao do socialismo representa '' 

perigo para o bloco c a p i t a l i s t a . Frente ao c^'escim nto do comu-

nismo os americanos t r a t a r a m de i n v e s t i r nos paises c a p i t a l i s t a 

oferecendo-lhes a s s i s t e n c i a t e c n i c a com a f i n a l i d a d e de a/juda'-Lo 

em verdade a intencao era mesmo esses paises sob o seu dominio' 

e longe da i d e o l o g i a comunista. Para t a n t o , firma.ram acordos ' ' 

com a m a i o r i a dos paises da America l a t i n a , entre eles o B r a s i l ^ 

0 governo b r a s i l e i r o representado por G e t u l i o Vargas ' 

-1950-1954, mantendo-se no poder apoido em bases populistras de-

fende o desenvoivimento n a c i o n a l i s t a numa- t e n t a t i v e de, cer'^a ' 

forma, de impedir a entrada de c a p i t a l s i n t e r n a c i o n a i s . T a l p o l i 

t i c a gera. grandes c o n f l i t o s e teiisoes entre as classes dominant 

t e s : de um la d o , a defesa do desenvoivimento i n t e r n a c i o n a l i z a d o 

e, do o u t r o , do desenvolvimento independente. I s t o c o n t r i b u i u ' 

para o desgate da p o l i t i c a de Vargas, pois nao conta com o apo-

i o nem da classe dominante e nen da classe o p e r a r i a , o que prov 

voca a sua deposicao e, posteriomente, seus S u i c i d i o . 

E l e i t o p r e s i ' e n t e , J u s c e l i n o Kubitscheck-1956, oue '' 

mesmo assumindo uma p o l i t i c a de massa seu governo destaca-se ' 1 

pela implaxvbaoao d e f i n i t i v a do c a p i t a l i n t e r n a c i o n a l no p a i s . ' ' 

Desse modo, i n t e n s A f i c a a entrada de investimentos e. t e r n o s , '' 

Jiaja v i s t o ser ele um defensor da i n t e r n a c i o n a l i z a c a o do desen 

volvimento»pGr i s s o , os acordos firmados entre o B r a s i l e os ' ' 

Bstados Unidos so vi r g o r a r a m o f i c i a l m e n t e a p a r t i r do seu gover 

no, embora, tenham sido acordados o p r i m e i r o em 1950 , chamado ' 

Acordo Geral de 8€foperacao t e c n i c a eosegundo, Acordo Especial ' 

de Services Tecnicos, data do 1953. 



No bo jo destes acordos, na area educacional f o i c r i a d o * 

o progenia de A s s i s t e n e i a B r a s i l e i r a Americana ao Ensino Elemen-

tar-PABAEE, i n s t a l a d o na cidade de Belo Horizonte Ma,, em l ~ 5 7 f 

e, com ele a supervisao no campo educacional b r a s i l e i r o . 

0 PA3AEE t i n h a t r e s o b f e t i v o s basicos que o fundamenta-

va. 0 p r i m e i r o dele mered-e destaque porque e essencial para a 1 

compreencao do surgimento da supervisao, ja, que t r a t a basicamen 

t e de sua formagao e de seu papel no contexto p o l i t i c o e educaa 

c i o n a l b r a s i l e i r o , assim formulado: repasse aos educadores br a -

s i l e i r o s dos mettdos e t e c n i c o s u t i l i z a d o s na educacao p r i m a r i a 

norte-americano, promovendo a n a l i s e , aplicacao e adaptagao dps 

mesmos a f i m de atender as ne64LSjSidades comunitarias em relagao 

a educacao, por meio de estimulo a i n i c i a t i v a dos professores'• 

Nele vemos a causs. e a razao da supervisao dos centros de forma 

£ao,do destaque metodologico, da p r i o r i d a d e dos metodos e t e c n i 

cas, do a t u a r no ensino p r i m a r i o , e da sua t a r e f a f i s c a l i z a d o r a 

I n i c i a - s e a formagao das supervisoras em I n d i a n a - Esta 

dos Unidos para, onde v a r i o s professores foram se e s p e c i a l i z a r , 1 

regressando posteriomente para Belo Horizonte a f i m de m i n i s t r a -

rem cursos para, novas sup e r v i s o r a que logo em seguida ejlpande 1 

por todos o p a i s . 

A p a r t i r de entao as escolas passam a t e r umr nova f i g 

gura a supervis o r a , c u j a formacao f o i i n t e n c i o n a l , sendo sido ' 

a c r i t i c a e a p o l i t i c a para atender enteresses p o l i t i c o s e segui 

os mandcmentos do sisterna p o l i t i c o i n s t i t u i d o s onde a mete era* 

p l a n e j a r e c o n t r o l a r . Seu papel era f i s c a l i z a r , v a l o r i z a r a f' 1 

metodologia, o ensino t e c n i c i s t a , nao dar importancia ao PORQUE 

E PARA QUE PAZSR mas apenas COMO PAZER. 

Assim, a supervisao i n s e r i u - s e no sisterna educacional• 

b r a , s i l e i r o i n t encionamente por razoes prioritamaismente p o l i t i c a 

B n t c e t a n t o , passa-se uma imagem de funcao supervisora e inovad_o 

r a , moderna, i n t r o d u t o r a de novos metodos e t e c n i c a s de ensino? 

numa t e n t at i v a de mascarar sua verdadeira fungao, ou seja., a de 

ser transmissora da i d e o l o g i a da classe dominante que v i s a em* 

c o b r i r seu descompromffitimente corn uma educagao demozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e r o t i c a , ' ' 1 

voltadas para os i n t e r e s s e s da grande maioria. da. grande popula-

gao b r a s i l e i r a . De f a t o a supervisao atua numa escola ainda 9 9 1 

e l i t i s t a e s e l e t i v a , que t i m acentuado processo de m a r g i n a l i z a -



§ao das classes populares, do ponto de v i s t a q u a n t i t a t i v e e , f t 

q u a l i t a t i v o . 

Acresgamos a tudo que f o i d i r o o f a t o de urn pensamento 

conservador ser uma c a r a c t e r f s t i c a g e r a l dos educadores, em t o -

dos os m v e i s corn maiores ou menores excegoes dependendo de sua 

formagao academica e do seu eompromisso p o l i t i c o . 2 v i d e n t e , e f f 

nao poderia ser de outro modo que a supervisao desenvolva um 1 1 

t r a b a l h o onde o pensar c r i t i c o , a transformagao, o replane zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj amen 

t o , o questionamente a busca por i n t e r e s s e comuns nao estao v r e  

te&em sua. p r a t i c a educa.oiva. 

Snibora a supervisora tenha t i d o e ainda tern uma forma-

gao a c n t i c a , a p o l i t i c a , ao organizar-se como c a t e g o r i a nos 1 , 1 

movimentos s i n d i c a i s e sociass, nos Encontros de S u p e r v i s o r e s 1 1 

Educacionais-ENSES 9 e na l u t a do d i a a d i a come^a.a t e r uma ••* 

visao c r i t i c a da r e a l i d a d e passando a r e f l e t i r sobre a fungao 1 

de agente r e p r o d u t o r da i d e o l o g i a dominante que decempenha a • 

fungao de agente de trasnformacao ou s e j a , de agente da c o n t r a -

i d e d g i a que podera'r desen*penhar. 

Neste s e n t i d o , pode ala r g a r - s e sua v i s a o , t e r conscien 

c i s da sua verdadeira r e a l i d a d e , da possibilida.de de desenvolve 

r dentro da escola. um t r a b a l a o v o l t a d o para a tranformagao, de 1 

rebela.a»se e nao l i m i t a r - s e apenas a receber ordem sera questiona 

la« Nao apenas obedecer, mas c r i a r i n o v a r , repensar,,nao ver os 

fa.tos como acontecimentos n a t u r a i s c c o r r e t o s a tomar decisoes. 

A c r e r que as decisoes do Bstado burgues so beneficiam a ele 1 1 

p r o p r i o e p r e j u d i c a alunos e professores. So assim conseguirar 1 

uma educagao v o l t a d a para todos, sem d i s t i n g o e s entre domifaante 

e dominadoSf Por iss@ o pensar c r i t i c o , o e s p i r i t o de l u t a o 1• 

t r a b a l h a r c o l e t i v a m e n t e , Tornando-se a parte i n t e g r a n t s e f o r g a 

propuisora de sua agao educativa. 

Repensar a p r a t i c a da supervisao educacionazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 1, s i g n i f i c a 

na p r a t i c a , envidar esforcos, ao lado dos demais p r o f i c i o n a i s *0 

da educagao, para, c o n q u i s t a r uma escola. democratic?, que assuma* 

de f a t o sua. fungao p o l i t i v a , como um espago de l u t a j u n t o a j ' J 

outras i n s t i t u i g o e s socias para, superagao das eontradigoes ex i s 

t e , porque " a l u t a pedagogics nao e senao um; forma de l u t a ao 

lado di l u t a . economica, s o c i a l e politica"(CHARLOT , 19 3 3 Pag. 30 #  

Segundo Mari l e n a ChaUi, o que f a l t o u a formagao deda f t 

supervisora- eduCacional f o i uma visao p o l i t i c s do contexto h i s -

http://possibilida.de


t o r i c o no ~ual se i n s ere a agaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e ducat i v a . ]8 liecessario que a 

supervisora adquira um consciSncia c r i t i c a da. re a l i d a d e b r a -

s i l e i r a , f o r jada na„s l u t a s e redimensionando a sua acao educa 

t i v a incorporando a esta,sua acao p o l i t i c a . . 

Por tudo isso,pretendemos neste tra.balho analisarrnos 

pra'tica e as bases t e o r i c a s da agao supervisora nas escola' • 

de I f l g r a u da Rede Estadual a i r t i c u l a d a nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I0& Regiao de Ensi 

no da Paraiba com v i s t a s a d e l i n e a r seu p e r f i l e d e s c o b r i r -

pespectivas para seu f a z e r pedagogico. 



I I - O B J S T I V O S . 

GSRAL 

Conhecer e r e f l e t i r sobre a p r a t i c a educativa da" 

Agao Supervisora na 10- REOIAO de ENSINO da P a r a i 

ba e a aceitagao que tern a comunidade es c o l a r pe-

l o e x e r c i c i o da supervisao. 

ESPESlFICOS 

I-Aprofundar os conhecimentos sobre Supervisao " 

Educacional,de modo g e r a l e,em p a r t i c u l a r na. 10 

- Regiao de EMBlno da Paraiba. 

I l ^ C a r a c t e r i z a r a dimensao educativa da fungao? 

supervisora na r e f e r i d a Regiao de Ensino. 

I I I - R e f l e t i r , n u n i a pespectiva c r i t i c a , a a v a l i a " 

gao e/ou propostas apresentadas pela comuni 

dade e s c o l a r para a p r a t i c a educativa na 

Regiao supra-citada. 



IV-MSTODOLO"IA 

Este t r a b a l h o e n j l o b a as c a r a c t e r i s t i c a s de um estu-

do e x p l o r a t o r i o , c u j o o b j e t i v o fundamental e buscar e s c l a r e c i f t 

Mentos,respostas para um problema mediante o emprego de pro-

cedimentos c i e n t i f i c o s . VERG-ERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(I932) e SELTZ(l967)mostram que: 

"A PESQUIS$ NO SEU NIVEL EXPLORATORY $ UM TRA" 

BALHO QUE TELI COMO FINAL I DADE DESENVOLVER EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E j _ 

CLARECER OS FATOS VISANDO A MODIFICAR CONCSITQ 

2 E IPfilAS PARA A FORLTULAQAO DE NOVOS PR03LE -

MAS E HIPOTESES P-* RA ESTUDO S POSTERIORES. ( p g l 34) 

Envolvemos ainda,este t i p o de estudo e levantamentos 

b i b l i o g r a f i c o s e documentais, e n t r e v i s t a nao pflEf&onizadas e s t u -

dos de casos, com obgetivos de proporcionar uma visao g e r a l e' 

aproximativa dos f e t o s . 

Dessemodo a n a l i ,amos aqui a. congepgao teorica-metodo^ 

l o g i c a subgacente a pratica. educativa do su p e r v i s o r na r e f e r i -

da escola, suas relacoes corn elementos do processo eneino-apre 

ndizagem, suas condicoes de tr a b a l h o $ sua realiz a g a o pess^a.1 e 

p r o f i s s i o n a l , sua concepgao de .scola p u b l i c a * Enfim como se • 

da a r e l a j a o entre o s u p e r v i s o r e a comunidade escola.r, como 1 

essa a v a l i a sua atuacao e como g o s t a r i a que fosse exercida, de 

forma que possamos t r a g a r seu p e r f i l e apontar pespectiva^s. 

Fica c x p l i c i t o a necessidade de uma t r a b a l h o d i r e t o * 

no carnpo onde se r e a l i z a a agao supervisora com o intutfco de 1 

melhor combreendemos a questao proposta para estudo e poder e l 

elaborar-mos um r e l a t o r i o contando o desenvolvimento da e s p e r i 

Sncia, 

Este t r a b a l h o concentrou-se no e x e r c i c i o fungao supe_ 

fcvisora, envolvendo tambem outros elementos i n s e r i d o s num proc£ 

sso ensino-aprendisagem como pr o f e s s o r , ^lunos, corpo t e c n i c o s 

a d m i n i s t r a t i v e , a u x i l i a r e s de se r v i g o s , e t c , que d i r e t o ou i n -

diretamente contribuem para a comoreengao do fenomeno em estu 

do bem como, para obtencao de um universo variado e s i g n i f i c a -

t l V ° ' ^ p r i n c i p i o , pensou-se em envolver • totalida.de das 

supervisoras da 10* Regiao de Ensino, como tambem t o l a s as 

m L d i r e t o ou indaretamente trabalhasaem com as super-
pessoas que aixe^o u u 

v i 8 o r a s . Pore, ao deparrr-mos com , rea l i a e d e vimos a. impose. 
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bilida.de em e i i v o l v e r todo sugeito do univorso devido e x i s t i r na • 

r e f e r i d a regiao • escola e pouquissimos suparrvisores atuando nas 

mesmas. Optando entao, por uma escol? que durante os u l t i m o s c i n -

cos anos t i v e s s e contato com o t r a b a l h o da supervisao, se j a de f * 

forma d i r e t a ou s e j a , indiretamente atraves dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10 2 Hegi~o. 

Em v i r t u d e disso o numero de s u j e i t o s so pode ser def 

f i n i d o apos avlguns conta.to com a escola no periodo de observacao, 

onde ess taeabalho f o i r e a l i z a d o . Visitamos a escola X de p r i m e i -

ro Grrau nos dias de 06 a 12 de Marco de 1992, ocasiao em que acorn 

panhamos nesse dias as i n c r i } o e s de m a t r i c u l a s , A p a r t i r dai j a • 

comeeamos a perceber o relacionamente da supervisora. com a comuni 

dade e s c o l a r , 0 planejamente escolar r e s l i z o u - s e nos dias 19 a 20  

de Marco de 1992 do qual tambem podemos p a r t i c-ipar*6scolhembs a • 

observacao por ser um instrument© adequados para aprender-mos 1•• 

o nosso o b j e t i v o de estudo na medida em qua pudemos acompanhar no 

l o c a l d i a a dia dos s u j e i t o s , o s i g n i f a i c a d o que eles dao a r e a l i 

dades que eles o rodeiami e suas a t i t u d e s . 

Voltamos a escola no dir- X para c o l h e r dados r e l a t i v o 

ao numeros de professores, alunos por s e r i e e turn© e f u n c i o n a r i o 

p >r tur n o para a p a r t i r d a i e e x t r a i r uma mostra s i g n i f i c a t i v e . , em' 

seguida i n i c i a r o t r a b a l h o propriamente d i t o •Mama 0 numero de 1 1 

s u j e i t o f i c o u l e f i n i d a em to r n o de t r i n t r e cinco e que s e r i a 1• 

s i g n i f i c a t i v e em relacao a o universo da escola. 

ila escola o t r a b a l h o conta de uma mostra de t r i n t a e 

quatro menbros da escola i n v e s t i g a d o assim d i s t " r i b u i d o s ; uma su-

p e r v i s o r a uma d i r e bora duas v i c e d i r e t o r a , v i n t e professores seis 

alunos e quatro a u x i l i a r e s de s e r v i c o s . 

0 r o t e i r o da e n t r e v i s t a s f o i sugerido ap- r t i r dos f ' 1 

ternas e problematiaacao, p r i v i l e g i a n d o determinadas questoes. 

0 r o t e i r o das e n t r e v i s t a s f o i pensado a p a r t i r de t e -

rnas e problematiza§ao, p r i v i l e g i a n d o determinadas questoes: o t r a 

balho das supervisora seu relacionsmente com as supervisadas, as' 

c o n t r i b u i c o e s desse p r o f i s s i o n a l para com a escola sua concepoao' 

de escola p u b l i c a e t c . algumas e n t r e v i s t a s foram f e i t o s na r e s i — 

dencias dos e n t r e v i s t a d o s , como tambem na p r o p r i a esc >la no p e r i o 

do de 06 de Junho de 1992 a 10 de Agosto de 1992, com duracao 1 • 

de t r i n t a . minutos. As f a l a s foram gravsdas depo's copiadas e depo 

i s analizadas. 

As e n t e r v i s t a s nos a j u d a r m no aprofundamente da inves_ 

t i g a c a o pela a p o s s i b i l i d a d e que ofereceu a informacao desejada, 1 
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de forma imediata e coerente. 

Analizamos os dados coletados, eujos r e s u l t a d os apresen-

tarem a seguirw 



0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA REAL PAPEL DO SUPERVISOR EDUCACIONAL NA ESCOLA X; 

0 t r a b a l h o cle supervisao na escola X de acordo com os ' 

depoimentos da' comunidade escolar, e v i s t o de maneira d i f e r e n t e s . 1 

Uns diz.eni que deve o r i e n t a r os professores quanto ao conteudo a ser 

dado em sala de aula. A 

Ha ouem diga que a supe r v i s o r a dar a s s i s t e n c i a , t i r a n -

do duvidas com rela.coes a integracao entre aluno e professor ou 1 , 1 

v i c e e versa. 

Outros dizem que a supervisora o r i e n t a l os pro f e s s o r e s 1 

no planejamento escolar e no planejamento g l o b a l . Como tambem na 1 1 

recuperacao c o n t i n u a jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 da a s s i s t e n c i a , o r i e n t a nos departamentos 1 

atraves dos conhecimentos que adquire com os amigos, como tambem 1 * 

adquire todo o sistema de t r a b a l h o na 102 Regiao de Ensino. Alguns* 

i n t r e v i s t a d o s a f i r m a que a supervisora para, r e a l i z a r seu t r a b a l h o 1 1 

baseia-se em t e x t o s , r e v i s t a s e na exp e r i e n c i a que o prof e s s o r t r a z 

de s a l a de a u l a . E x i s t i n d o porem quern desconheca o t r a b a l h o que e 1 

r e a l i z a d o pela s u p e r v i s o r a . 

Ja o u t r a pessoa. a f i r m a que f a i t a assiduidade por parte ft 

dos professores em reuniao com a supe r v i s o r a . 



COlICLUSlo. 

Conclui-se que, o t r a b a l h o desenvolvido obteve o e x i t o 

desejado, uma vez que os o b j e t i v o s almejados foram alcancados, 

alem de nos p r o p o r c i o n a r experiencias s i g n i f i c a t i v a s para p r a t i c a 

educativa. 

Constatou-se que a escola na qual observamos fuhciona* 

sob condigoes nao favoravein para uma boa aprendieagem do aluno. 1 

S que os pais dos alunos esperam da escola exatamente, o que a 1 * 

escola espera dos mesmo, i s t o e, promovam uma aprendizagem do a l u 

no$ Com relagao ao t r a b a l h o da s u p e r v i s o r a arris60-me a d i z e r que 

na Universidade e l a nao teve uma. posicao d e f i n i d a ou que na r e a l i 

da.de nao tenha consciencia do seu verdadeiro papel na escola. 0 1 

que f a l t a na verda.de e o s u p e r v i s o r educacional d e s c o b r i r seu ver 

dadeiro papel e passar para, a comunidade escolar, e dar a sua • • 

c o n t r i b u i c a o no proeesso educacional. 

http://da.de
http://verda.de
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Foi observado o periodo de matriculas na Escola Estadual de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 grau X, nos dias 06 a 12 de Margo de 1992, por nos alunas do curso 

de Pedagogia. 

Durante esse periodo algo nos chamou atencao. Ex: Na entrada 

da escola X, que dava acerso para a d i r e t o r i a havia uma mesa na porta e 

uma cadeira na qual senta^a uma senhora. Essa senhora estava para da " 

informagoes com relagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a s matriculas. Todos que chegassem a escola, rt 

t e r i a que dizer do se tratava. Caso fosse novatos para matricular-se w 

encaminhava-os ate a d i r e t o r i a . 

Era proibida passar pela entrada p r i n c i p a l da escola, se fo« 

ssem matriculas teriam que irem pelas l a t e r a l s da escola, ate chegarem 

as salas de aulas, onde estava sendo executadas as inscrigoes de matri-

culas. 

Na escola havia alguns cartazes nas paredes com informagoes 

sobre as matriculas. EX: 0 aluno, que nao comparecer no dia da matricu-

l a perdera a sua vaga. 

Informagoes para novatos procure a diregao da escola, apos 

o dia 10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 3 . 92. 

A diretora nos encaminhou ate a s a l a onde estava sendo i n s -

c r i t o s alunos para a Alfa. Estava sendo oferecido 7 5 vagas. 

As inscrigoes das matriculas estava sendo f e i t a s pelo pes« 

soal da s e c r e t a r i a . No quadro negro da s a l a de aula estava i r f c r i t o : 

EX: Alfa s e i s anos completos 

I n i c i o das aulas 16. 0 3 . 92. 

nao exigia a foto. 

Era exigida a xerox do registro, e a pasta. Observamos que 

eatava sendo i n s c r i t o s alunos fora da f a i x a e t a r i a , como tambem alunos 

reprovados. Ex: Urna senhora nao sabia 0 que f a z i a com a sua f i l h a de H 

13 anos, se a colocaria na s a l a da Alfa. Nesse momento a diretora suge 

r i u que a colocasse no supletivo. 

Eta outra s a l a da Alfa encontrava-se uma professora e uma " 

funcionaria da escola. Organizando o horario, estavam reclamando das 

outras professoras que queriam os horarios vagos nas sextas-feiras. 

Enquanto i s s o , o pessoal da s e c r e t a r i a preparavam os docu 

mentos ( transferencias, declaragoes, etc. Juntamente com a V i c e - d i r e — 

tora. Algumas maes reclamavam das transferencias que estava erradas* 

Ex: alunos reprovados. 

No dia 11 de margo de 1992 a diretora fez uma reuniao com 

os pais dos alunos. Onde f a z i a alguns exclarecimentos sobre as matricu 

l a s . Falou que a culpa nao era dela, pois nao havia mais espago na es-

cola. Apos a reuniao a diretora fo j. ate a 10 9 R. E. f a l a r com a diretora. 

Nesse periodo de matriculas, algumas maes reclamavam da rt 

famosa H Chamada Escolar," que era so'propaganda do Governo, segundo " 

algumas maes. Nareferida escola nao havia propaganda da mesma. 

0 planet j amen to escolar f o i adiado, e obvio que o i n i c i o das 

aulas tambem. 

As s e r i a s que nao ofereciam mais vagas era as 4 e e 5 § s e r i a s 

Os alunos veteranos nao efetivaram as suas matriculas nos" 

nos dias previstos. 

Alguns cartazes diziam: 
H Nao oferecemos vagas para novatos de, 3 S » 5 s e 6* s e r i e s . 

Tornou impossivel calcularmos o t o t a l de matriculas e f e t i -

vadas. 



Observamos tambem o planep jamento escolar da Escola Estadual de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 Grau X nos dias 10 e 11 no qual p a r t i ciparam: diretora , supervisora 

e professores. Antes de planetjar fizeram uma reuniao onde abordaram M 

alguns assuntos: 

- Horarios de alunos e professores. 

- Dificuldades enfrentadas. 

- Diarios rasurados. 

- Atraso na entrega de notas, etc ... 

Surgiram alguns comentarios com relaeao a " Ohamada Escolar". 

A professora da propaganda apresentava-se bem arrumada, ao contrario dos 

nossos professores, e as salas de aulas eram bem equipadas. Nao podemos 

esquecer a chegada do agente na escola. 

Falaram sobre o atrazo nas atividades escolares. Ou s e j a do M 

calendario escolar. 

A supervisowra l e u os lembretes, com relagao as atividades dos 

professores. Distribuindo um questionario, onde formaram grupos para " 

responderem, onde participamos. 



QUESTIONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAARIO 

Caro Professor: 

Leia, r e f l i t a e responda. 

a) 0 que e ensinar? 

R. "6 informar, transmits.r conhecimentos 

b) 0 que e aprender? 

R.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t S desenvolver o senso c r i t i c o 

c j 0 que faremos para melhorar a aprendi zagem? 

R. u t i l i z a r metado adequados, mapas, globo, etc.. 

d) Com respeito ao aluno fora da s a l a de aula, o que faremos? 

R. - mater eontrole 

- c r i a r ambiente interessante, entrar em entendimento 

e) 0 que fazer para que voces sejam pontuais? 

R* Obedecer as normas da escola no possfvel. 

f ) Quanto as notas reprovativas em n2 elevado onde estara a falha 

R. "Em anbas as partes, f a l t a de interesse por parte do aluno, 

condicoes economicas, f a l t a de ajuda em casa. 

g) Que tipo de aluno voce d e s e j a r i a ensinar? 

R. Assiduo, responsavel, estudioso, esforcado,etc 

h) Quem faz a escola? 

R. 0 corpo doscente e discente. 

i ) Como voce p a r t i c i p a na sua organizacao? 

R. Ter o material didatico, p a r t i c i p a r do departamento 

j ) Sera que a escola e obrigagao somente da diretora? 

R. Nao de to do o corpo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Para que voce professor esta prepara^o $ seu aluno? 

- TSspaco aberto ( para uma sintese, que sugestao e outros assunto 

dentro deste contexto ) 

Obs: Para o estudo em grupo reuniu-se professores da mesma area. 
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