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szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'bl ' *T ~ 
' A n - - ,?«s , i 

A P R E S E N T A Q A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho constitui um estudo sobre o planejamento escolar e, de 

forma especifica, o planejamento de ensino, como vem sendo construido na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Adauto Ferreira, municipio de 

Santa Cruz - PB, sendo composto pelas seguintes partes: 

-» INTRODUCAO, na qual se justifica o estudo da tematica 

planejamento escolar; 

-» REFERENCIAL TEORICO, que tras as teorias e seus 

respectivos teoricos preocupados com o planejamento e, 

que foram consultados para a realiza?ao deste trabalho; 

-> ANALISE DOS QUESTIONARIOS, na qual as respostas 

das professoras aos questionarios foram submetidas a 

analise e confrontadas as ideias dos teoricos; 

^ ANALISE DO ESTAGIO SUPERViSIONADO, no qual sao 

relatadas e analisadas as ideias discutidas nos encontros 

do estagio; 

-> CONCLUSAO, que tras inferencias sobre o presente 

estudo. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O planejamento Escolar e uma atividade que supoe o conhecimento da 

dinamica do processo de ensino-aprendizagem e das condicoes externas que 

determinam a sua efetivacao. 

Considerando que o trabalho docente nao e uma atividade que se restringe 

ao trabalho em sala de aula, ja que esta vinculado a exigencias sociais e a 

experiencia de vida dos educandos, e necessario pensar o planejamento escolar 

e, de forma mais especifica, o planejamento de ensino, como instrumento 

norteador do trabalho docente. 

Tal atividade requer varias habilidades como a consciencia humilde de 

reconhecer que, o processo ensino/aprendizagem nao e construido de forma 

isolada, por um unico sujeito, mas pela cooperacao rnutua de todos os sujeitos 

envolvidos neste processo e, pnmordialmente, requer a constante reflexao dos 

atos e ideias explicitas e implicitas no ato de educar. 

Tendo em vista que, na maioria das escolas a acao de planejar vem sendo 

reduzida a simples burocracias administrativas como preenchimento de 

formularios e capias dos pianos anteriores, surgiu a necessidade de se pesquisar 

o planejamento escolar e, por extensao, o planejamento de ensino por uma outra 

otica, ainda pouco explorada nas escolas - a de construcao do planejamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d'talogico, Esta perspectiva parte do principio da participaqao coletiva na 

construcao do planejamento , valorizando a consciencia de cooperacao e a 

intencionalidade quanto aos objetivos escolares. O planejamento, nesta otica e 

uma forma de superar as sqas concepcoes anteriores, tendo como objetivo a 

transformacao da sociedade pela participacao ativa de cidadaos criticos. 

Essa praposta de planejamento feita por Padilha (2001), tenta mudar a 

forma de pensar e realizar o planejamento na escola e na educacao em geral 

atraves do planejamento 
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UNfVERS'DADE "=OERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P D E C A M P I N A G R A N D E ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eiBLIOTECASETORIAL 
OftJAZifftAS. PARA!8,<| 

Participativo que abre espaco para a participacao de todos os segmentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

envolvidos no processo ensino-aprendizagem e nao apenas dos especialistas ou 

grupos da coordenacao. 

Nesse sentido, a contribuicao deste trabalho se refere a reflexao 

desenvolvidas sobre as dificuldades no ato de se planejar, encontradas pelos 

professores da escola de Ensino Fundamental Adauto Ferreira da rede Publica de 

ensino do Municipio de santa Cruz - Paraiba, dificuldades estas relatadas pelas 

proprias professoras atraves de conversas informais. Me propus, tambem/refletir 

sobre as barreiras que dificultam a construgao de um planejamento escolar e, por 

extensao, de um Planejamento de ensino adequado ao contexto social e de 

pianos de aula que despertem o interesse dos alunos pelos conteudos 

trabalhados. 

Partindo do conhecimento da realidade do planejamento nas escolas, que 

acontece como exigencia burocratica, conjuntamente com o interesse que nos 

desperta a literatura existente acerca do tema, foi que me decidi pesquisar o tema 

ora apresentado.. 

Estando ciente da complexidade que caracteriza o fazer pedagogico e, 

reportando-me mais especificamente ao tema de minha pesquisa, o ato de se 

planejar, decorreram diversas indagacoes, dentre as quais ressalto: Qual a 

importancia do Planejamento? Qual o sentido do Planejamento para a escola? 

Como repensar o Planejamento para que seja construido de forma dialogica? 

Com este estudo pretendi contribuir com o processo de ensino-

aprendizagem da Escola acima mencionada, fomecendo suporte teorico que 

viabilizou a reflexao dos docentes sobre o ato de se planejar,atraves de alguns 

encontros realizados com as professoras, nos quais foram discutidas ideias de 

diversos teoricos preocupados com esta tematica. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as dificuldades que as 

professoras vivenciam na elaboracao do planejamento de ensino dentro de uma 

perspectiva dialogica e, como objetivos especificos: identrficar as razoes que 

dificultam a construcao do planejamento de ensino mais adequado a realidade e 

7 



~ 1AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

interesses da Escola e dos alunos; refletir sobre o planejamento na perspect.Va 

Dialogica ou Participativa e compreender a importancia do planejamento para o 

trabalho docente. 
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R E F E R E N C I A L T E O R I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trabalho o tema Planejamento escolar, buscando analisar as dificuldades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

encontradas pelos professores quando na construcao de um planejamento escolar 

e, por extensao, de um planejamento de ensino mais participative, analisando-o no 

ambito da pratica docente das professoras da Escola de Ensino Fundamental 

Adauto Ferreira, Rede Publica do Municipio de Santa Cruz - PB, 

Neste estudo me referendei em LOPES (1991), KUENZER (1993), 

LIBANEO (1994), CORAZZA (1997), QUVEIRA (1997), PERRENOUD (2000) E 

PADILHA (2001). 

Para desenvolver o tema em questao faz-se necessario, inicialmente, 

abordar sua articulacao com a realidade brasileira . 

Desde as sociedades primitivas, quando ja existiam formas elementares de 

instrucao e aprendizagem, notadamente a partir da Didatica Magna (1627) de 

Comenius, existe a necessidade de organizar e sistematizar a acao pedagogica. 

0 Planejamento Escolar no Brasil, segundo a perspectiva de Oliveira 

(1997), surge das relacoes entre Planejamento Social e educacao, como resultado 

dos vinculos entre desenvolvimento e educacao. 

A decada de 30 do seculo passado marca o inicio do planejamento global 

na realidade brasileira, como tentativa de regular o desenvolvimento economico. 

Nas decadas de 40 e 50 ha uma grande euforia em tomo do planejamento para o 

desenvolvimento social. 

Nas palavras do referido autor, "A educacao e assim concebida como um 

instrumento economico indispensavel ao desenvolvimento, ao progresso". Mas e 

so a partir da decada de 50 que o Planejamento Educacional passa a ser 

regulamentado com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional, Lei n° 

4024 de 1961. Na decada de 60 o Planejamento Educacional segue as 
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orientacoes da CEPAL- Comissao Economica para America Latina e Caribe, em 

que adquire um sentido tecnico-burocratico. O Planejamento Centralizado e o 

modelo adotado na decada de 70, sendo fortemente controlado pelo Estado. A 

partir da decada de 80 esse modelo de planejamento comeca a ser questionado e 

a decada de 90 ja sinaliza para uma nova perspectiva de Planejamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Educacional, caracterizado pela crescente descentralizagao e flexMlidade na 

elaboracao das propostas, ja que o planejamento deixa de ser elaborado pelos 

orgaos oficiais do Estado e passam a ser construidos de forma local, nas proprias 

escolas onde seriam efetivados. 

Para Dalila (1997), o Planejamento Educacional, "e uma das atividades 

inerentes as funcoes do professor, que o acompanha ao longo de sua vida 

profissional como um desafio (...)". Dessa forma, o Planejamento Escolar/ de 

Ensino constitui uma referenda para o trabalho do professor e permeia todas as 

suas acoes. 

A agio de se planejar pressupoe um constante vinculo de aspectos 

humanos, tecnicos e politicos, constituindo uma tarefa complexa que, mesmo o 

Planejamento Escolar/ de Ensino sendo bem pensado e estruturado nao e, por si 

so, garantia de bons resultados no processo ensino-aprendizagem, uma vez que 

este envolve diversas condicoes e especificidades implicadas nas retacoes entre 

os sujeitos da acao educativa, como a multiplicidade de culturas, de mteresses, de 

realidades e identidades que estao presentes em sala de aula. 

No que se refere especificamente ao Planejamento de Ensino, como uma 

extensao do Planejamento Escolar, e parte integrante dos programas de Didatica, 

tendo como um ponto de partida o estudo dos elementos do processo de ensino. 

A orientacao para o Planejamento de Ensino varia de acordo com as diferentes 

orientacoes teoricas da educacao. Nao obstante haja diferentes posicoes acerca 

do Planejamento de Ensino, entre os autores ha uma unanimidade quando 

consideram o planejamento "como uma previsao metodica de uma acao a ser 

desencadeada e a ratio nalizagao dos meios para atingir os fins". 
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eiBLIOTECASETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ja na perspectiva de Libaneo (1994 :222), o Planejamento Educacional "e 

um processo de racionalizacao, organizagao e coordenacao da acao docente, 

articulando a atividade escolar e a problematica do contexto social". 

A importancia do planejamento decorre de suas fungoes dentro do processo 

educative que, segundo Libaneo (1994: 223), sao as seguintes: 

Atualizar o conteudo do piano sempre que e 

revisto, aperfeicoando-o em relacao aos 

progressos feitos no campo de conhecimentos, 

adequando-o as condicoes de aprendizagem dos 

afunos, aos metodos, tecnicas e recursos de 

ensino que vao sendo incorporados na 

experiencia cotidiana, com objetividade, 

coerencia e flexibilidade 

Dessa forma, o Planejamento Escolar depende das condicoes escolares 

previas, bem como do nivel de preparo dos alunos dentro do processo de 

aprendizagem. 

Kuenzer (1993) nos revela os impasses que caracterizam as formas 

tradicionais de Planejamento Educacional ainda presente na realidade da escola 

brasileira, realizando-se atraves do trabalho de tecnicos isolados,sem nenhum 

contato com a realidade das escolas a que os pianos se destinam. Manipulando 

apenas dados quantitativos, evidencia a incapacidade desses profissionais em 

darem conta das especificidades da situacao educacional. Em contrapartida, as 

"formas basicas" que visam a construcao do planejamento pela participagao pura 

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA simples da populagao, tambem revelam efeitos limitados na soluqao dos 

problemas devido a falta de conhecimentos e as condigoes de alienagao que 

atingem a populagao. 

Assim, para Kuenzer, o impasse esta na situagao que se produz; os 

tecnicos possuem o saber especifico, mas nao conhecem a realidade concreta da 

educagao. A populagao, que vive cotidianamente a realidade educacional e 

conhece seus problemas com clareza, nao possui o saber especifico que Ihe 

permita ultrapassar o senso comum e construir um piano para transformar a 

situacao em que vive. 
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Para superar esse impasse, Kuenzer propoe considera-lo mais que um 

problema metodologico, mas como um problema politico que emerge da 

necessidade de transformagao, de democratizagao e de construcao de novas 

formas metodologicas. 

Kuenzer (1993: 63) diz que: tendo em vista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a necessidade de construir novas 

metodologias de Planejamento Educacional 

comprometidas, nao formalmente,mas 

realmente, com a democratizacao da 

educacao, toma-se necessario definir alguns 

pressupostos que serao norteadores para o 

trabalho a ser desenvolvido, tendo como 

direcao a democratizacao das relacoes sociais 

na sociedade brasileira. 

Damis (1995) coloca o planejamento escolar como um desafio contendo 

dois enfoques diferentes. O primeiro e a enfase na importancia e na necessidade 

do planejamento como processo continuo de organizagao racional do sistema 

educativo no que se refere a definigao de objetivos, de recursos e de metas a 

serem alcangadas e avaliadas atraves de meios eficientes e eficazes em prazos 

definidos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ou seja, o planejamento e essential para a organizagao do sistema 

educativo. O segundo enfoque e a radical negagao do processo de planejar a 

pratica escolar. 

Corazza (1997) nos mostra que o contexto socio-politico influencia 

diretamente a pratica pedagogica, pois as diferentes correntes pedagogicas que 

estao associadas a diferentes momentos historicos contribuem a pratica 

pedagogica em carater nao neutro e inocente, mas comprometido pela disputa 

pela hegemonia e predominio politico. 

No que se refere ao planejamento de ensino, Corazza (1997) propoe que e 

no confronto entre a teoria educacional critica e a teorizagao pos-

estruturalista/pos-modemista que reside as melhores possibilidades de romper 

com os delineares pedagogicos pre-fixados que determinam a pratica de planejar 

o ensino. 

Esta autora reafirma a necessidade de planejar o ensino e, segundo ela, 

isso acontece, 
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(...) porquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alguma coisa se coloca em 

movimento. reproblematizando o que ja<9 
problematizado e insistindo em ievantar * 

questionamentos. Esta "alguma coisa^nao s e 

refere a nenhuma Utopia, ao mito de uma 

condicao de total bem-estar educacional, nem a 

uma situacao pedagogica ideaf a quaf pfanejar 

o ensino de forma diferenciada poderia nos 

levar." (pag. 106, 107). 

Segundo Olga (1995) flea evidente que, mesmo quando a escola planeja ou 

nao sua pratica, ou quando ela adota uma organizagao ja pronta, a agio 

desenvolvida expressa uma concepgao de educagao, de homem, adequada a um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mundo e a uma sociedade. 

Dessa forma, o planejamento que permeia as agoes da escola vai se 

redimensionando de acordo com as diferentes concepgoes que o embasam, 

estando tambem, relacionahdo ao contexto historico, social, cultural, economico e 

politico. 

Nesta otica, a atividade de planejar, segundo Padilha (2001), nao pode 

estar desarticulada do contexto mais amplo da sociedade, uma vez que esta 

atividade pressupoe uma visao ampla e uma postura reflexiva diante do mundo e 

da sociedade, englobando aspectos que, estao em torno da escola, dos diferentes 

segmentos que, de forma direta ou indireta, fazem parte do universo escolar, pois 

o planejamento nao pode se restringir a reflexao sobre problemas da escola, deve 

antes de tudo, englobar a dimensao pedagogica. Dessa forma, sugere que o 

planejamento escolar se realize a partir do "dialogicamente", ou seja, do dialogo 

com todos os segmentos da unidade escolar, sendo construido com base nas 

reais necessidades e condigoes da escola para que possa ser efetivamente 

colocado em pratica. 

Nesse sentido, e precise que o planejamento escolar seja coletivo e sem 

hierarquias burocraticas, tomando um carater ascendente, ou seja, o piano deve 

ser consolidado com base nos pianos ou projetos politicos-pedegogicos da escola 

em seu ambito de atuagao pedagogica. O planejamento construido com base nas 

necessidades reais da escola garante a viabilidade nas situagoes concretas do 

cotidiano da sala de aula. 
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Segundo Padilha (2001), podemos falar na possibilidade de um 

planejamento dialogico, participativo, quando a sua construcao pressupoe a 

enfase na dimensao grupal, nos principios de totalidade e multiplicidade de visoes, 

na criticidade, na possibilidade de transformagao do sistema educacional. 

Dessa forma, planejar significa exercitar nossa capacidade de tomar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

decisdes coletivamente. Nesse sentido e oportuno recorrera Freire(1996), quando 

afirma que "e decidindo que se aprende a decidir", ou seja, e decidindo que 

exercitamos a nossa autonomia e capacidade de construir nosso projeto de vida, 

mesmo com risco de inconrer em erros. Se o Planejamento Dialogico e construido 

a partir de uma perspectiva participativa, cada segmento da escola dara sua 

contribuigao na tomada de decisoes. A participacao dos pais e alunos pode dar-se 

na programacao de atividades intra e extra-escolares e no estudo da realidade. As 

associacoes de bairro, entidades comunitarias e as ONGs podem criar uma 

parceria com a escola ao integrarem suas atividades as atividades da escola. 

No que se refere a unidade administrativa, participa na coordenagao de 

todas as atividades, buscando engajar os demais segmentos da escola no 

desenvolvimento do trabalho. O supervisor de ensino tern a responsabilidade de 

apresentar as diretrizes gerais e pedagogicas do piano de trabalho. Os 

professores participam, nao so da definicao geral do piano, mas dos pianos de 

curriculo, de curso, de ensino e de aula que integram o planejamento escolar. 

Desse modo, Padilha (2001:77) diz que: " esta nova maneira de entender o 

planejamento da escola, visa garantir a participacao efetiva dos varios segmentos 

escolares (...)", requer a mobilizagao de agoes coletivas, a constante preocupagao 

em melhor atender as necessidades e expectativas dos alunos, a organizagao 

administrativa, pedagogica e financeira da escola, a elaboragao do piano em 

temnos de medios e longos prazos, a reflexao sobre a pratica pedagogica e sobre 

as teorias que a embasam e a constante avaliagao das agoes planejadas. Dessa 

forma, podemos falar de um planejamento escolar que dialoga com os varios 

sujeitos sociais e, consequentemente, dialoga com o contexto real em que a 

escola se insere. 
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C1NTRO'  -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T« » ' M f , r

 PROFESSORES 

M l . r» t RIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim para Lopes (1991), a educagao pretendida atraves do planejamento 

participativo, tern como objetivo proporcionar o desenvolvimento, nao so de 

conhecimentos, mas tambem de habilidades e competencias que contribuem para 

a formacao do cidadao critico, criativo e solidario, capaz de ser agente de 

mudanca na sociedade em que vive. 
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M E T O D O L O G I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa pesquisa visou identificar as dificuldades dos professores no processo 

do planejamento escolar na Escola Municipal de Ensino Adauto Ferreira em Santa 

Cruz - PB, Rede Publica. 

Estudei sobre o assunto atraves de varios autores como KUENZER (1993), 

LIBANEO (1994), OLIVEIRA (1997), PERRENOUD (2000) E PADILHA (2001), 

DAMIS (1995), OLGA (1995), CORAZZA (1997) e LOPES (1991). 

Quanto aos objetivos, es{A-; pesquisa foi do tipo exploratoria, pois buscou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

informagoes elementares sobre o tema. Dessa forma, a pesquisa exploratoria e a 

mais adequada ao meu trabalho ja que, segundo Goncalves (2001), " ... se 

caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com objetivo de 

oferecer uma visao panoramica, uma primeira aproximacao a um determinado 

fenomeno que e pouco explorado". (p: 65) 

Quanto aos procedimentos de cofeta e as fontes de informacao, optei pelo 

tipo de pesquisa de campo, ja que pretendi obter as informagoes sobre o 

fenomeno pesquisado diretamente com a populagao envolvida. A pesquisa de 

campo, segundo Gongalves (2001), "e aquela que exige do pesquisador um 

encontro mais direto. Nesse caso o pesquisador precisa ir ao espago onde o 

fenomeno ocorre..." (p: 67). 

Decidi obter as informagoes da pesquisa diretamente com as professoras. 

Dessa forma, os sujeitos da pesquisa foram as oito (08) professoras da Escola 

Municipal de Ensino Adauto Ferreira em Santa Cruz - PB. O grau de instrugao 

destas professoras varia entre o Logos II e o magisterio superior, sendo que 

quatro professoras possuem formagao pelo Logos II, tres, possuem formagao pelo 

magisterio a nivel de 2° grau e uma, possuem formagao pelo magisterio nivel 

superior. 

Essas professoras lecionam apenas em um tumo, pelo qual possuem 

remuneragao de um salario minimo e mais gratificagoes (po de giz), sendo 

funcionarias efetivas da Prefeitura Municipal de Santa Cruz - PB. 
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No que se refere a capacitagoes sobre o tema desta pesquisa, o 

planejamento escolar, receberam apenas nogoes elementares atraves do 

programa pro-formagao do qual algumas participam 

0 espago onde se realizou a pesquisa foi o prdprio local de trabalho das 

referidas professoras, ou seja, a Escola Municipal de Ensino Adauto Ferreira em 

Santa Cruz - PB, Rede Publica, pertencente a zona urbana daquela localidade. 

Esta escola conta com a seguinte estrutura fisica: quatro Salas de aula; uma sala 

de Diregao que funciona, tambem, como Secretaria, Sala de Leitura e Sala de 

Professores; dois Banheiros e uma Cantina. 

A escola possui treze turmas em funcionamento nos tres tumos, manha, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tarde enoite, sendo que pela manha funcionam quatro turmas, uma de 1 a serie, 

duas de 2 a serie e uma de 3 a serie; a tarde funcionam tres turmas, uma de 

alfabetizagao, uma de 3 a serie e uma de 4 a serie; a noite funcionam quatro turmas, 

tres de Educagao de Jovens e Adultos - EJA e uma do Telecurso 1° grau. 

Ao todo a escola possui 204 alunos, destes 127 sao alunos de 

alfabetizagao a 4 a serie e 77, sao alunos da EJA e do Telecurso 1°grau. 

O corpo decente da escola e constituido por (16) dezesseis professores, 

sendo que nove ensinam da alfabetizagao a 4 a serie; tres ensinam na EJA e 

quatro ensinam no telecurso 1 0 grau. 

A gestao da escola e realizada pela Diretora e Vice-diretora. No momento 

nao existe qualquer projeto em desenvolvimento na escola. 

Algumas informagoes foram coletadas atraves de questionarios. Optei por 

este instrumento de coleta por ser o mais adequado diante da pouca 

disponibilidade de tempo que caracterizou essa pesquisa. 

As demais informagoes sobre a tematica foram obtidas por meio do Estagio 

Supervisionado, encontros de estudo realizados na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Adauto Ferreira de Santa Cruz - PB, em oito dias, no turno da 

manha nos quais foram discutidas tematicas acerca do planejamento escolar 

atraves dos textos: " Afinal, planejar? Por que? De Corraza (1997); " As fungoes 
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sociais da escola: da reproducao a reconstrucao critica do conhecimento e da 

experiencia" de G6mez(); " A importancia de se planejar' de Libaneo (2001); " 

Participacao" de Gandin (1999); " 0 lugar do planejamento na escola: uma 

reflexao teorico-pratica" de Pimentel 92003); " O planejamento Participativo: uma 

maneira de pensa-lo e encaminha-lo com base na escola" de Falkemback (); " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como planejar?" de Corazza (1997); " Modelo basico do planejamento 

participativo" de Gandin (1999) e " Necessidades e urgencia do planejamento 

participativo" de Gandin (1999). 

Os encontros de estudo, inicialmente, contaram com a participacao de oito 

professoras e, a partir de quarto encontro, apenas cinco destas compareceram. A 

Diretora e Coordenadora pedagogica da Escola participaram de alguns destes 

encontros. 
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A N A L I S EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D O S Q U E S T I O N A R I O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A formagao docente das professoras da escola e o LOGOS ll,e o magisterio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2° Grau. 

Percebe-se que e uma formagao limitada, se levarmos em consideracao a 

aplicagao das oportunidades de melhor quaiificagao na area de educagao, como a 

facilidade de acesso a informagao e a vagas nas universidades. 

No contexto da sociedade da informagao em que o conhecimento e o 

aprimoramento de novas habilidades sao exigencias constantes em todos os 

campos profissionais/Desse modo, as professoras da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Adauto Ferreira necessitam buscar um aprimoramento teorico que 

embase a sua pratica. 

A esse respeito, podemos recorrer a CALAZANS (1993) quando afirma que 

"Assistimos ao initio da era tecnocratica na educagao e ao baque dos pedagogos 

incapazes de abragara sociedade de seu tempo", (pag. 26) 

Segundo as depoentes, o planejamento da escola conta com a participacao 

dos professores, supervisor e diretor. Outros segmentos da escola e os pais nao 

sao convidados a participar, o que, segundo PADILHA (2001) seria de 

fundamental importancia para que o plane\amento atendesse a realidade da 

escola e dos alunos, atraves da participagao dos diferentes segmentos que, de 

forma direta ou indireta, fazem parte do universo escolar e por isso precisam ser 

ouvidos. 

Segundo o autor, e preciso que o planejamento seja coletivo e sem 

hierarquias burocraticas. "Esta e uma nova maneira de entender o planejamento 

da escola, que visa garantir a participagao efetiva dos varios segmentos 

escola res". (PADILHA, 2001, pag. 77) 

No que se refere a periodicidade com que acontece o planejamento escolar 

as professoras afirmam que e bimestral. 
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CEHTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

SiBUOTECA SETORiAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CMMZh'SAi,• PA,RA||A 

A pouca frequencia com que acontece o planejamento escolar faz com que 

as suas fungdes, dentro do processo educativo, sejant distorcidas, ja que, se o 

planejamento so acontece ao final de cada bimestre nao e possivel: 

"AtualizarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o conteudo do piano sempre que e 
revisto, aperfeicoando-o em relacao aos 
progressos feitos no campo de conhecimentos. 
Facilitar a preparaclo das aulas, seiecionando 
o material didatico em tempo habil, saber que 
tarefas professor e alunos devem executar, re-
planejar o trabalho frente asnovas situacoes no 
decorrer das aulas". (LIBANEO, 2001, pag. 
223) 

Dessa forma, o planejamento bimestral nao tern a amplitude desejada para 

que possa atender as especificidades da pratica pedagogica. 

Quando indagadas se na construcao do planejamento de ensino e levada 

em consideracao a realidade da escola e dos alunos, sete professores respondem 

que sim. 

Ao justificarem suas respostas em como isso e realizado, a maioria das 

professoras declaram que e considerado a realidade na qual os alunos estao 

inseridos. 0 seguinte depoimento de uma das professoras ilustra essa afirmacao: 

"E realizado o planejamento levando em 
consideracao a realidade do aluno, buscando 
atender as suas necessidades para que 
possam se sentir parte integrante da 

construcao do seu conhecimento". 

A partir da analise da maioria das respostas das professoras a pergunta 

acima mencionada, e possivel perceber que estas nao conseguem descrever de 

que maneira e considerada a realidade dos alunos no momenta da construcao do 

planejamento de ensino, pots a maioria das professoras afirmou que isso acontece 

na escola, mas nao responderam como elas tern conhecimento da realidade do 

aluno para considera-la em seus pianos. 

Desse modo, seria importante que as professoras avaliassem. 

continuamente, os seus pianos, verificando ate que ponto estes correspondem as 

suas expectativas e necessidades como docentes. A esse respeito, CORAZZA 

(1997) menciona: "Planejar, como uma pratica ehticamente afirmativa e ao mesmo 
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tempo suspeitar dessa pratica, submetendo-a por seus efeitos de verdade, a um 

momento incansavel de desconstrucao".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (pag. 28) 

Quando indagadas sobre se pudesse mudar a forma de planejar, a maioria 

das professoras sugeriram que o planejamento fosse quinzenal, contando com a 

participacao dos pais. Como e claramente percebido no depoimento de uma das 

professoras: "Envolvera participagao dos pais. Os encontros fossem quinzenais". 

No que se refere a participacao dos pais, esta seria de fundamental 

importancia para que o planejamento fosse capaz de atender a realidade dos 

alunos, bem como seria imprescindivel para criar um elo entre a escola e a 

comunidade. Essa e a proposta de PADILHA (2001), segundo o qual o processo 

de ensino/aprendizagem nao pode estar desarticulado do contexto imediato no 

qual a escola esta inserida. 

A esse respeito, e oportuno recorrer a PiMENTEL (2003) quando sugere: 

O piano de aula exige que conhecamos de 

perto cada um de nossos alunos, estudemos, 

pesqursemos, refletimos mais e mais diferentes 

e variados metodos e concepcoes de 

ensino/aprendizagem e as especificidades de 

cada um destes processos, nos colocando no 

lugardos educadores.(ARTIGO DA INTERNET) 

O planejamento participativo caracteriza-se por ser "um planejamento que 

dialoga com os varios sujeitos sociais". (PADILHA, 2001, pag. 77). Nesta proposta, 

a participagao dos pais e dos alunos pode dar-se na propagagao de atividades 

intra e extra escolares e no estudo da realidade. 

Ao serem indagadas se tern dificuldades no planejamento de ensino, as 

professoras responderam que nao, contrariando o que havia sido declarado pelas 

mesmas quando, em visita a escola para uma conversa informal, disseram que o 

maior problema enfrentado por aquela escola era o desafio de construir um bom 

planejamento de ensino. 

isso evidencia que as professoras nao conseguem perceber a diferenqa 

entre o fato de nao encontrarem dificuldades na construgao do planejamento como 
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acontece na escola (cumprir exigencia burocratica) e as dificuldades que tern de 

construir um bom planejamento de ensino. 

Neste sentido, e oportuno citar GANDIN (1999), que tece o seguinte 

comentario sobre o planejamento como vem acontecendo nas escolas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os professores, nao vendo resultados no 
planejamento e sentindo-se por ele dominados, 

resistem e atribuem a ineficacia ao 

planejamento em si e nao ao tipo especifico de 

planejamento". (pag. 37) 

Quando indagadas se o planejamento e importante para sua pratica 

docente, todas as professoras afirmam que sim. Ao justificarem suas respostas, 

grande parte das professoras esclareceu que o planejamento e importante porque 

facilita o desempenho em sala de aula, como retrata o depoimento a seguir: 

"Porque e a partir do planejamento que podemos desempenhar a nossa 

pratica pedagogica em sala de aula com mais eficiencia e seguranga". 

Outras professoras deram respostas variadas, mas algumas afirmam 

considerar o planejamento importante porque permite organizar conteudos e 

atingir objetivos propostos. Isso e revelado nas seguintes falas das professoras: 

"para melhor organizagao do conteudo que sera aplicado em sala de aula", "todas 

as nossas agoes quando bem planejadas tern mais chances de atingir os objetivos 

desejados". 

A nocao das professoras sobre a importancia do planejamento e restrita e 

ainda permeada pela concepcao conservadora. 

Restrita, pois a sua importancia nao decorre apenas de facilitas o trabalho 

docente, mas, segundo LIBANEO (1994) a sua importancia decorre das diversas 

funcoes que o planejamento desempenha no processo de ensino/aprendizagem, 

dentre as quais o autor ressalta: 

"Assegurar a racionalizacao, organizagao e 

coordenagao do trabalho docente, de modo que 

a previsao das agoes docentes possibilitem ao 

professor a realizacao de um ensino de 

qualidade e evite a improvisacao e a rotina" 

(pag. 223) 
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Conservadora, pois o planejamento nao constitui apenas uma forma de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

organizar conteudos e atingir objetivos, mas e o instrumento capaz de inter-

relacionar, de forma coerente, todos os elementos que compoem o processo 

educativo. Sobre a importancia do planejamento, LIBANEO (1994) esclarece que 

o mesmo e capaz de: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Assegurar a unidade e a coerencia do trabalho 

docente, uma vez que toma possivel inter-

relacionar, num piano, os elementos que 

compoem o processo de ensino: os objetivos 

(para que ensinar); os conteudos (o que 

ensinar); os alunos e suas possibilidades (a 

quern ensinar); os metodos e tecnicas (como 

ensinar) e a avaliacao, que esta intimamente 

relacionada aos demais". (pag. 223) 

Quanto ao projeto-politico-pedagogico da escola, as professoras foram 

indagadas se existe este projeto na sua escola e a maioria destas respondeu que 

sim. 

Ao serem indagados sobre como foi realizada a elaboracao deste a maioria 

das professoras declar|ram-desconhecer a elaboracao do projeto e que o mesmo 

nao foi colocado em pratica uma das professoras deu o seguinte depoimento: 

"Desconhego a elaboragao deste projeto, nao foi executado". 

Dessa forma, e possivel inferir que o projeto politico pedagogico da escoJa 

foi construido pela unidade administrativa sem a participagao dos professores ou 

demais segmentos da escola. 

Evidencia-se, portanto, que nesta escola nao ha a compreensao de que: 

"As bases de um projeto politico pedagogico 

capaz de recuperar ou construir a identidade da 

escola e dos sujeitos que congrega podem 

estruturar-se num processo de planejamento 

participativo". (FALKEMBACK, pag. 140) 

Este modelo de piano, construido de forma isoJada, apenas pela 

administracao da escola, dificilmente conseguira atender as necessidades e 

anseios dos professores e educandos, uma vez que estes nao se fizeram ouvir 
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quando na elaboragao do piano escolar, nao sendo, portanto, representatives dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sujeitos socials que a escola congrega. 

No que refere ao papel do planejamento escolar no processo de 

ensino/aprendizagem, dentre outras respostas, a maioria das professoras 

respondeu que e direcionar as atividades do professor em sala de aula para que 

as propostas e objetivos sejam concretizados. Isto e evidenciado na resposta de 

uma das professoras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O papel do planejamento e apresentar dicas 

para serem melhor trabalhadas para que os 

objetivos e as propostas sejam realmente 

compreendidas". 

Nesse sentido, e possivel supor que as professoras possuem um 

embasamento teorico, embora restrito, sobre o papel do planejamento, mas ainda 

nao perceberam nesse instrumento o importante papel social que impiica, bem 

como a possibilidade de reflexao constante sobre os atos e efeitos da agio 

docente. 

CORAZZA (1997) menciona esse papel social do planejamento, propondo 

que: 

"Ao planejar e ensinar, estamos implicados por 

determinados interesses, privileges, sentidos e 

que somos fabricadores ativos de culturas, 

subjetividades, identidades e significacoes". 

(pag. 27) 

A maioria das professoras entende o planejamento como um processo de 

organizagao de atividades, conteudos e ideias. O depoimento de uma das 

professoras ilustra essa afirmagao: 

"Planejar e elaborar as atividades que venham 

proporcionar propostas dentro dos conteudos 

que desejamos aplicar em sala de aula com 

metodologias que facilitam a aprendizagem do 

aluno". 

A agio de planejar, para a maioria das professoras e entendida apenas 

como um processo de selegao de conteudos e atividades que devem ser 

apltcados em sala de aula. 
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Dessa forma, percebe-se que as mesmas tern uma visao conservadora do 

planejamento, ainda nao o veem como um processo de reflexao sobre opgoes e 

agoes, como atividade que tern implicagoes politicas, sociais e culturais. Nesse 

sentido e oportuno citar CORAZZA (1997) quando propoe ao planejar 

"selecionamos e organizamos objetivos de estudo, experiencias, linguagens, 

praticas, vozes, narratives, relagdes sociais, identidades". (pag. 27) 

O planejamento e entendido como: 

"A atividade consciente de previsao daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acoes 

docentes, fundamentadas em opcoes politico-

pedagogicas e tendo como referenda as 

situagoes didaticas concretas". (LIBANEO, 

1994, pag. 222) 

Dessa forma, o planejamento e uma ferramenta da qual o professor pode 

langar mao na sua agao pedagogica cotidiana, possibilitando-o prever estas agoes 

com base nas experiencias concretas em sala de aula. 
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E S T A G I O S U P E R V 1 S I O N A D O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta parte do trabalho apresento um registro dos encontros de estudo que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

realizei junto a olio professoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Adauto Ferreira, municipio de Santa Cruz - PB, que prontamente dispuseram a 

participar de minha caminhada como estagiaria naquela escola. 

A tematica planejamento escolar de ensino foi trabalhada em oito encontros 

de estudo realizados na propria escola onde as professoras lecionam, somando 

um total de trinta e duas horas de estudo, no qual pude ter uma aproximacao com 

a pratica do planejamento como vem sendo desenvolvida naquela escola. 

Estes encontros de estudos foram desenvolvidos a partir de textos que 

davam conta da tematica deste trabalho, bem como a partir de textos reflexivos 

sobre a pratica pedagogica. 

Pretendo, aqui, relatar alguns depoimentos que ilustram a concepcao do 

planejamento desenvolvida na referida escola e a troca de experiencias que 

permeou nossos encontros de estudo, buscando tornar a pratica do planejamento 

mais significativa para as professoras. 

Durante uma das discussoes acerca da forma como planejam, as 

professoras declaravam que se limitavam a fazer capias dos jivros didaticos, 

sendo que as reunioes de planejamento sao realizadas sempre com pressa, pois 

as professoras querem ir logo para casa, ja que no dia do planejamento nao 

precisam dar aula. 

Quando indagadas se concordam com esse tipo de planejamento, as 

professoras responderam que nao, mas nao conseguem mudar essa realidade 

porque nao sabem como planejar de outra forma, haja vista nao terem incentivo, 

materiais adequados, fontes de pesquisas. Planejam, mas f ica ' o peso na 

consciencia e a duvida se estao fazendo a pratica correta. 
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Declararam que nem sempre olham esses pianos no dia a dia da saia de 

aula. Aflrmaram, ainda, que esses pianos nao sao interessantes, pois sao feitos 

sem qualquer novidade, sempre da mesma forma. Um das professoras disse: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Pode-se dizer que so serve para ser engavetado", referindo-se aos pianos. (P3) 

Estes sao bimestrais e quanto a isso as professoras declaram que nao da 

tempo fazer as anotaqoes e nem muito menos dlscutt, avaliar falhas, se os 

objetivos foram atingidos ou nao e o que precisa ser melhorado. 

Observando as respostas das professoras sobre o planejamento da escola. 

percebe-se que estas entram em contradigao diversas vezes, principalmente se 

comparadas as respostas delas aos questionarios, haja vista que nestes as 

professoras declararam nao encontrar qualquer dificuldade no planejamento de 

ensino da escola, no entanto, em conversas, enumeram uma serie de 

reclamacoes. 

Sobre as falhas que mencionam e a necessidade de imprimir mudancas ao 

planejamento da escola, as professoras se eximem de suas responsabilidades, 

atribuindo estas, exclusivamente, ao supervisor e coordenador da escola, quando, 

na verdade so elas mesmas podem fazer essas mudancas acontecerem, pois elas 

constroem os pianos e so as proprias podem fazer diferente. 

Em outra discussao sobre as funcoes sociais da escola e como o 

planejamento pode ajudar no cumprimento desse desafio, as professoras 

declaram que e necessaria uma mudanca radical na forma de planejar. Que os 

pianos conduzissem a uma melhoria na qualidade da aprendizagem, pois 

proporam que nao e mais suficiente ensinar aos alunos a decodificar informacoes, 

mas promover a reflexao critica. Uma das professoras propos: 

"O professor, as vezes, so se preocupa que o 

aluno decodifique oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA textos, quando o mais 

Importante e que ele entenda a mensagem". 

(P2) 

Nesse sentido, as professoras demonstram terem assimilado as ideias 

discutidas a partir dos texto, haja vista que a reproduziram em suas falas, se 

posicionando favoravelmente a essas ideias. 
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Como as discussoes aconteceram apos a leitura dos textos, nao e possivel 

inferir se as professoras ja possuiam tais conhecimentos antes de entrarem em 

contato com as ideias do texto ou se apenas se limitaram a repetir o que leram. 

Ao discutirmos a importancia de se planejar, propostos as professoras que 

a acao de se planejar nao se reduz ao simples preenchimento de formularios. 

Com relacao a isso, as professoras declararam que e dessa forma que o 

planejamento acontece naquela escola, evidenciando que somente existe para 

cumprir determinacoes burocraticas. 

A acao de sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA planejar, portanto, nao se reduz 

ao simples preenchimento de formularios para 

controle administrative; e antes, a atividade 

consciente de previsao das agoes docentes. . . e 

tendo como referenda permanente a s 

situagoes didaticas concretas. (LIBANEO: 222, 

1994) 

No que se refere ao planejamento ser coerente com a realidade e 

necessidades dos alunos, as professoras demonstraram saber que, se o 

planejamento nao corresponde a realidade dos alunos, nao tera possibilidade de 

ser colocado em pratica. Uma das professoras mencionou: "O planejamento fora 

de realidade dos alunos, so serve para ser engavetado". (P3) 

Do ponto de vista do nivel de dificuldade das professoras face as ideias 

trabalhadas nos encontros de estudo, a maioria destas, principalmente aquelas 

que tern apenas a formagao pelo LOGOS II, demonstraram, de inicio, nao 

compreenderem os temas trabalhados, ficando alheias as perguntas formuladas. 

Nesse sentido, observa-se que estas professoras nao haviam tido contato com 

tais praticas anteriormente, sendo, ainda, novidade para elas. Isso demonstra a 

falta de acesso destas professoras aos conhecimentos relevantes a sua pratica 

como educadoras. 

Ao discutirmos nos encontros de estudo, sobre a necessidade dos docentes 

levarem em consideracao os conhecimentos previos dos alunos, fruto de sua 

vivencia cotidiana, foi perguntado as professoras se elas procedem dessa forma 

quando na construgao do planejamento de ensino. Todas responderam sim, mas 

ao serem indagadas como o fazem na pratica, apenas duas professoras se 
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pronunciaram, uma de forma pouco clara e coerente evidenciando nao saber, ao 

certo, como utilizar os conhecimentos previos dos alunos para desenvolver potros 

conhecimentos. Esta declarou:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Mostrando as criancas, a todo momento, como 

aprender e com que aprende. Dando-lhes a devida atengao a esses pontos 

fundamentals do cotidiano'.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (P1) 

Por outro lado, uma das pessoas, que possui curso superior, respondeu 

que utiliza os conhecimentos previos do aluno a partir do dialogo com os alunos, 

utilizando-se de perguntas abertas para investigar problemas ou situagoes da 

vivencia cotidiana dos alunos e explorar estes conhecimentos como auxilio ou 

preparacao para a construcao de outros conhecimentos escolares. Um trecho de 

sua declaragao retrata as afirmagoes acima: 

"O dialogo entre professores e alunos a partir 

de perguntas mais ou menos abertas de 

situagoes que devem ser resolvidas, permite 

uma exploracao mais rica".(P2) 

As demais professoras presentes as discussoes concordaram com as 

ideias, repetindo-as e dizendo que fazem o mesmo. 

A partir dessas discussoes e possivel perceber que a maioria das 

professoras da nao saber/i como construir um planejamento mais articulado a 

realidade dos alunos e apesar disso declaram que o fazem. Esse despreparo das 

professoras pode estar ligado a limitada formagao da maioria destas, que e o 

LOGOS U, haja vista que apenas a P2, que possui formagao a nivel de magisterio 

superior, respondeu corretamente as indagagoes. 

Dessa forma, as professoras da escola sabem, superficialmente, o que 

precisa ser feito para construir um bom planejamento de ensino, mas nao sabem 

que caminhos seguir para concretiza-lo (salvo excegao da P2 que possui um 

embasamento tedrico significativo). 

Os ultimos encontros de estudo foram realizados concomitantemente com 

as reunioes bimestrais para construcao de planejamento de ensino das 

professoras, quando live oportunidade de confirmar as declaragoes anteriores das 

mesmas sobre a forma de como acontece o planejamento de ensino da referida 
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escola. Na ocasiao discutimos ideias sobre o planejamento dialogico, atraves das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

quais as professoras identificaram a falta de coletividade como sendo um grande 

problema daquela escola. 

Por meio deste processo de estagio pude entender que, para mudar a 

concepcao de planejamento que atualmente vem se consolidando na escola, faz-

se necessario um maior preparo teorico junto aos educadores, levando-os a refletir 

sobre o ato de se planejar como um auxilio indispensavel ao seu trabalho e na 

busca de uma educacao de qualidade. E preciso, tambem, superar o comodismo 

desses profissionais, haja vista ser este o maior obstaculo ao processo de 

mudanca, bem como o individualismo que permeia o processo de construcao do 

planejamento da escola Municipal de Ensino Fundamental do municipio de Santa 

Cruz - PB. 
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C O N S I D E R A ^ O E S F IN A IS 

Ao termino deste estudo realizado a partir de dados coletados junto 

as professoras de Escola Municipal de Ensino Fundamentam Adauto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ferreira, municipio de Santa Cruz - PB, e possivel inferir que, nesta escola, 

o planejamento escolar acontece como uma pratica mecanica, que visa 

apenas cumprir exigencias burocraticas, haja vista que as professoras nao 

veem o planejamento como um instrumento valioso de auxilio ao trabalho 

pedagogico. 

Nao obstante a concepcao de planejamento adofada por estas professoras 

ser, ainda, bastante iimitada ja que falta o conhecimento da dimensao politica que 

deve nortear o ato de se planejar, e possivel perceber o apelo por mudancas, no / 

sentido de que as professoras frao conscientes de nao estarem realizando uma 

pratica eficiente. 

0 planejamento acontece ao final de cada bimestre o que atesta o pouco 

espacp que ocupa no processo ensino/aprendizagem na referida escola, sendo 

construido de forma isolada, por cada professor individualmente, limitando-se a 

copiar ao pianos do livro didatico, nao havendo dialogo com os demais segmentos 

da comunidade escolar que tambem deverias ser convidados a participar. 

Atraves dos encontros de estudo realizado junto as professoras, percebi 

que estas sabem da necessidade mudancas no planejamento que vem 

empreendendo, ho entanto nao procuram meios para que isso se concretize, 

como a busca por novos conhecimentos que embase a sua pratica e a construcao 

do planejamento de forma mais coletiva, dialogando com todos os segmentos da 

escola. Na verdade, o que impede o desenvolvimento de um trabalho pedagogico 

de qualidade na referida escola e o comodismo dos profissionais que nela atuam. 

Nesse sentido, a reflexao sobre a importancia de se mudar de postura 

pedagogica diante da ineficacia dos metodos tradicionais adotados, ainda hoje, na 

maioria das escolas, foi constante durante os encontros de estudo, objetivando 
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levar as professoras retletirem sobre novos caminhos para o seu trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pedagogico. 

Diante do exposto, espero, modestamente, ter contribuido com o processo 

de planejamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adauto Ferreira, 

fomecendo subsidios teoricos para despertar nas professoras o desejo por 

mudancas nos seus atos como educadoras, refletindo o planejamento escolar 

como uma pratica dialogica. 
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INS"I r rUICAO DE ENS!NO:Iisco!a Municipal de Ensino Fund. Adauto 

Ferreira 

ESTAG1ARIA' Alecidia Karina c»c Araujo 

DATA:. /_ _ . . 

PUBLICO: 08 professores 

PAUTA PARA O 1° ENCONTRO: 

TEMATICA: "Aiinal, planejar? Por que9". 

• Os motives para se planejar; 

• A importancia do planejamento: 

«• O papel social/ politico do planejamento. 

OBJETIVOS: 

• Refletir sobre os motivos que justiflcam a realizacao do 

plancjamenro; 

• Compreender a importancia do planejamento; 

• Analisar o papel social/politico do planejamento. 

ESTRATEGIAS: 

• Trabalhar sobre o texto reflexivo "Mudar" 

• Comentar sobre os resultados dos questionarios 

• Leitura comentada do texto; 

INTERVAL©: 

ENCERRAMENTO: 

• Indagar como as professoras planejam. 

• Promocao de um debate acerca dos motivos para se 

planejar. 



UN>' r™'ntwL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Di 3RANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO IE PROFESSORES 

TORIAL 

INSTITUICAO DE ENSINO' Escola Municipal de Ensino fund, Adauto 

Ferreira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTAG1ARIA, AJecidia Karina dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Araujo 

DATA: / / 

PUBLICO: 08 professores 

PAUTA PARA O 2° ENCONTRO: 

TEMATICA: "AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA funcoes sociais da escola: da repmdugao a reconstrucao 

critica do conhecimento e da experiencia". 

• A funcao da escola no processo de socializacao; 

• A escola com a funcao de incorporar o individuo ao mundo de 

trabalho; 

• Os meeanismos de sociaHzaeSo na escola; 

» A importancia do processo de socializacao da escola: 

• As contradicdes no processo de socializacio na escola, 

• A funcao educaitva da escola, 

OBJETIVOS: 

• Refletir sobre o processo de socializacao do individuo, 

• Perceber a funcao da escola no processo de socializacao; 

• Reconhecer a importancia do processo de socializacao da 

escola e seus meeanismos; 

• Discutir as contradigoes no processo de socializacao e a 

funcao edncativa da escola; 

ESTRATEGI AS: 

• "Trabalhar a musica ctdadao de Ze Ramalho corn o objelivo 

de refletir a importancia da realidade do aluno". 



» Leitura comentada das ideias principals do texto. 

INTERVAL/): 

EMC ERR A MEN TO: 

• Discussao e analisc sobre o processo de socializacao 

escola. 
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fcS i AGiARiA* Alecitha karum uc /Araujo 

DAI A / ; 

PUBLICO: Oaprofessores 

F A C T A PARA 0 3° ENCGNTRG 

TEMATICAS: "A importancia de se pianejar 

* A importancia do Planejamento para o trabalho docente; 

* As funcoes do Planejamento; 

* As caracteristtcas do Planejamento. 

"A Participacao" 

* O significado da participagao; 

* Tendencias da participacao: 

« Niveis basicos da participacao. 

OBJETIVOS: • Discutir sobre a importancia do Planejamento para o trabalho docente: 

• Compreender as funcoes e caracteristicas do Planejamento; 

• Refletir sobre o significado da participacao: 

• Auaiisar as Tendencias e os Niveis basicos da participacao. 

ESTRATEGIAS: • Apiicar a dinamica que tern como objetivo demonstrar o individualism 

humano, 

• Leitura oral e comentada dos textos; 

1NTERVALO; 

EN C ERR AMEN TO: 

• discussoes e reflexoes das principals ideias dos textos. 



UNiVERSfDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CBITROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OE FORMAGAO DE PROFESSORES 

BiBIJOTECA SETORIAL 

CAJAZtiRAozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: FARAIsa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INSITUICAO DE ENSINO: Escola Municipal de Ensino Fund. Adauto Ferreira 

LSTAGIARIA , Alecidia Karina de Araujo 

DATA / / • 

PUBLICO: OSprofessores 

PAUTA PARA O 4° ENCONTRO 

TEMATICA: "O lugar do Planejamento na escola: uma reflexao teorico pratica" 

• Breve resumo Mstdrico; 

• As fases do planejamento e as Tendencias no Brasil; 

• Reflexao tedrico-pratica sobre o planejamento numa escola publica; 

OBJETIVOS: • Compreender um pouco sobre a histdria do planejamento 

• Conhecer as fases do planejamento e as Tendencias no Brasil; 

• Refletir sobre o planejamento numa escola publica; 

ESTRATEGIAS: • Apiicar a dinamica sobre o tipo de professor com o objetivo de 

demonstrar a atencao e distorcao do que dizemos; 

• Leitura comentada do texto; 

INTERVALO; 

ENCERRAMENTO: 

• Exposicab das fases do planejamento e as Tendencias no Brasil; 

• Reflexao sobre o planejamento numa escola publica; 



iNSITUiCAO DE ENSINO: Escola Municipal de Ensino Fund. Adauto Ferreira 

ESTAG1ARIA Akxidia Kanna de Arauju 

DATA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ 

PUBLICO: OSprofessores 

PA I T A PARA O 5° ENCONTRO 

TEMATICA: "Planejamento participativo: uma maneira de pensa-lo e encaminha-lo 

com base na escola" 

• O objetivo do Planejamento Participativo; 

• Sujeitos do Planejamento Participativo; 

• O diagnostico Participativo; 

• O projeto politico-pedagogico da escola. 

OBJETIVOS: * Refletir sobre o objetivo do Planejamento Participativo; 

* Conhecer os Sujeitos do Planejamento Participativo; 
9 Analisar o diagnostico Participativo; 

» Compreender o projeto politico-pedagogico da escola. 

ESTRATEGIAS: * Leitura Coletiva do texto; 

• Debate dos pontos principals do texto; 

INTERVALO; 

•ENCERRAMENTO: 

• Analise do Diagnostico participativo no processo de planejamento; 

• Apresentacao de um projeto-politico pedagogico de uma escoi 

j|etermiiiada. 



OBJETIVOS: 

INSTITUICAO Db ENSINO: Escola Municipal de Ensino Fund. Adauto 

Ferreira 

LSTAGL4RIA AJeadia KarinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do Araujo 

DATA:_._./ / _ ' 

PUBLICO: 08 professores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P A U T A PARA O 6° ENOONTRO: 

TEMATICA: "Como planejar?" 

• O significado do planejamneto, 

• O planejamento como espaco de luta cultural que reflete uma 

visao politica; 

• Producoes dc piano de ensino. 

• Rcfielir sobre o significado do planejamento; 

• Compreender o planejamento como tint sspaco de luta cultural 

que reflete uma visao politica, 

• Analisar algumas producoes de piano de ensino. 

ESTRATEGIA. 

• Leitura coletiva do texto; 

• Exposicao dialogada dos principals pontos do texto; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1NTERVALO: 

EN CERR AM ENTO: 

• Levantar discussoes a cerca de como planejar: 

• Analise de algumas producoes de piano de ensino. 



iNSiTbiC AG DE ENMiNO. Escola Municipal de Ensino Fund. Adauto Ferreira 

ESTAGiARJA Aiecidia Karina oe Araujo 

DATA / /_ 

PUBLICO: 08professores 

PAUTA PARA O ENCONTRO 

TEMATICA: "Dirigir um grupo de trabalho: como conduzir reunioes" 

• Responsabilidade para o funcionamento das reunioes; 

• O papel de condutor nas reunioes; 

• Exemplos de como sao algumas reunioes. 

OBJETIVOS: * Perceber a responsabilidade para o funcionamento das reunioes; 

• Refletir sobre o papel de condutor nas reunioes, 

* Anaiisar Exemplos de como sao algumas reunioes. 

ESTRATEGIAS: • Leitura da. Parabola "da aguia e da galinha" que tern como objetivo 

perceber como o ambiertte social influencia o desenvolvimento do educando; 

• Exposicao dialogada dos pontos principals do texto; 

INTERVALO; 

ENCERRAMENTO: 

• Promover debates acerca de como podem ser as reunioes; 

• Analise de exemplos de come sao algumas reunioes. 



INSlTUiCAO DE ENSINO: Escola Municipal de Ensino Fund. Adauto Ferreira 

ESTAGIARIA' Aiecidia Karina de Araujo 

DATA / / 

PUBLICO: OSprofessores 

PACTA PARA OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8° ENCONTRO 

TEMATICAS: "Modelo basico do planejamento participative)" 

• Os passos para a organi/acao da pratica. pedagogica; 

• Avaliacao da pratica docente; 

• Propostas para a acao docente. 

"Necessidades e urgencia do planejamento participativo" 

• Causas da crise na escola; 

• Fundamenios para uma nova pratica; 

OBJET1VOS: •Compreender os passos para a organi/acao da pratica pedagogica; 

• Despertar para a Avaliacao da pratica docente; 

• Analisar Propostas para a acao docente. 

• Refletir sobre as Causas da crise na escola e os* Fundamenios para 
uma. nova pratica; 

ESTRATEGIAS: * Apiicar a dinamica "O problema do colega" que tern como objetivo 

refletir sobre os problemas vivenciados pelos professores na sua pratica docente 

• Leitura coletiva dos textos; 

INTERVALO; 

ENCERRAMENTO: 

• Promover discussoes acerca da pratica pedagogica e analise de propostas para a acao 

docente. 
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OUESTIONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01. Qual a sua formacao docente ? 

( ) LOGOS I I 

( ) MagisteriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2° grau 

( ) Magisterio Superior 

( ) Pos-graduagao 

( ) Outros Explicite. 

02. Quern participa do planejamento de ensino desta escola? 

( )Pa is 

( ) Alunos 

( ) Professores 

( ) Supervrsores 

( ) Coordenador 

{ ) Diretor 

( ) Outros Explicite. 

03. Com que freqiiencia acontece o planejamento na sua escola 

( ) Semanal 

( ) Quinzenal 

( ) Mensal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) Bimestral 

( ) Trimestral 

( ) Semes tra J 



( ) Outros Explicite. 

04. Na construcao do planejamento de ensino e levada em consideracao a 

realidade da escola e dos alunos ? 

( ) Sim ( ) Nao 

Caso sua resposta seja afirmativa, como isso e realizado? 

Caso sua resposta seja ncgativa, como scria possivel viabilizar urn 

planejamento de ensino que aproxima a escola da realidade do aluno ? 

05. Se voce pudesse mudar a forma de planejar, que sugestoes voce daria ? 

06. Voce encontra dificuldades no planejamento de ensino ? 

( ) Sim ( )Nao 



Caso sua resposta seja afirmativa, quais sao essas dificuldades ? 

07. O planejamento de ensino e importante para sua pratica docente ? 

( ) Sim ( ) Nao 

Caso sua resposta seja afirmativa, eselareca porque ele e importante ? 

08. Na sua escola existe um projeto politico-pedagogico ? 

( ) Sim ( ) Nao 

Caso sua resposta seja afirmativa, como foi realizada a elaboracao deste 

projeto ? 
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09. Para voce, qua! o papel do planejamento escolar no processo de 
ensino/aprendizagem ? 

10. O que voce entende por planejamento ? 


