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1 Que Deus nos de for$as para mudar as 
coisas que podem ser mudadas; sereni-
dade para aceitar as coisas que podem 
mudar; e sabedoria para perceber a dife-
renga. Mas Deus nos de, sobretudo, co-
ragem para nao desistir daquilo que pen-
samos estar certo... " 

Chester W. Nimitz. 



A GRA DE CIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- As professoras idelsufte de Sousa Lima e Marilene D. Vi-
golvino; 

" a semente foi piantada e caiu em terra fertil, com cer-
teza muitos frutos sao coihidos e voces, como boa se-
meadoras receberam a dadiva do dever cumprido. 
Queremos agradece-ias por todos os conhecimentos, 
quenosforam transmitidos e dize-las que jamais es-
queceremos do importante papel que desepenharam 
em nossas vidas". 

- A Escola Municipal de 1° Grau Sao Jose; 

" Vencemos a dificil escalada, mas nao foi a sois. 

Nossa vitoria cabe tambem a voces. 

A voces, nosso muito obrigado por ter-nos dado o co-

nhecimento pratico necessario que, associado ao teo-

rico, nos permitiu a honra da realizacao deste nobre e 

sublime momento, nossa formatura." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-A Deus; 
" ... que incomparavel e inconfundivel em sua infinita 
bondade compreendeu os nosso anseios e nos deu a 
necessaria coragem para atingirmos os nossos objeti-
vos, oferecemos a nossa conquista e pedimos forca 
para sempre agirmos com eficiencia em nosso traba-
Iho e acerto em nossas decisoes. : I 



SUMARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I - Introducao 06 

II- Marco Te6rico 07 

III- Desenvolvimento 11 

IV- Metodologia 15 

V- Conclusao 16 

VI- Refer£ncias Bibliograficas 17 

VII- Anexos I 8 



06 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTRODUQAO 

O presente estudo trata de uma proposta de pianejamento 
escolar, realizada com as professoras da Escola Municipal de 1° Grau 
Sao Jose na cidade de Cajazeiras Pb. 

Esta proposta surgiu de uma pergunta comum feita no 
decorrer do curso de Pedagogia, principalmente pelos os alunos que 
nao exerceram o magisterio: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Planejar pra que? " 

Tentando responde-la buscamos o apoio das professoras 

da escola supra citada, que a principio se mostraram urn tanto 

fechadas, apesar de bastante acolhedoras. So depois de alguns 

contados e que se sentiram mais a vontade para falar das suas 

necessidades e anseios. 

A referida proposta se caracteriza como urn processo de 
discussao acerca do pianejamento escolar e, como tai, estara aberto 
a questionamentos, nao podendo, portanto, ser apresentada como 
uma proposta pronta. Trata-se apenas de algumas reflexoes acerca 
dessa tematica tao necessaria no dia-a-dia da escola. 

Nestes contados que tivemos com as professoras 

procuramos captar atrav6s das suas falas e atitudes o cotidiano do 

seu fazer pedagogico, o que passaremos a tecer alguns comentarios 

na tentativa de refletir suas questoes que perpassa a escola. 
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"Qualquer atividade sistematica, para ter su-

cesso, necessita ser planejada. O pianeja

mento e uma especie de garantia dos resul-

tados. " 

( SCHMIT, E. F. Op. tit. p. 94-5 ) 

Se qualquer atividade exige pianejamento, a educacSo 
nao foge dessa exig£ncia; especialmente a educacSo escolar que 6 
uma organizacSo sistematica do processo de aprendizagem. 

Segundo VIANA ( 1986): " o pianejamento e tambem urn 

processo educativo, onde atravSs de uma organizagao pode-se verificar os deficits 

da aprendizagem e a partir desta verificagao tentar buscar alternatives na 

realidade objetiva da escola." 

Com efeito, para que haja a efetivagao desse 
pianejamento tornando-o proveitoso, e indispensavel a participacao 
ativa dos professores, o que 6 respaldado nas paiavras de ABREU E 
MASSETO (1980): 

" E imprescindivel, porem, que o professor se dedique 

ao pianejamento: inicialmente penosa, e essa ativida

de que vai, porem, dar ao professor informagoes sobre 

a efica[cia de seu trabalho e permitir que seja aperfeigo-

ada e renovada, alem de permitir que se comunique 

com objetividade com seus alunos e com a comunida-

de escolar ". (p. 22) 

Dessa forma, o pianejamento tern como funcao primordial 
assegurar a organizagao do trabalho docente, possibilitando ao 
professor desempenhar urn ensino de qualidade evitando a 
improvisacao. 

Segundo GANDIN (1991), " o pianejamento tern a diffcil fungSo 

de organizar a ag§o sem ferir a liberdade e a riqueza dos participantes do grupo 
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Seguindo este pensamento a acao de planejar implica na 
particlpacao ativa de todos os elementos envolviddos no processo de 
ensino, o que pode ser confirmado nas palavras de FERREIRA ( 
1992): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Todos que estao implicados na agao devem par-

cipar do pianejamento, cada um com seus conhe-

cimentos especificos... para evitaras separagoes 

entre uns tantos que planejam e os cutros tantos 

que executam e preciso que pelo menos todos 

entendam bem um pouco de pianejamento".(p.26) 

Tomando por base estes aspectos conc!ui-se que, o 
pianejamento e fundamental para a tomada de decisoes do professor, 
frente as inumeras situagoes surgidas ao longo do processo 
educativo. 

Alguns teoricos definem os diferentes niveis de 

pianejamento, especificando em que consiste cada um deles, bem 

como a fntima relacao que eles mantem entre si. 

Na area educacional temos tres tipos de pianejamento: 

pianejamento educacional, curricular e de ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pianejamento Educacional 

TURRA (1992) o define como: llum processo de aboradagem raclonal e 

cientifica dos problemas da educagao incluindo definigoes de prioridades e 

levando em conta a relagao entre os diversos niveis do contexto educacionaf,(p. 

15) 

Pianejamento Curricular 

PILETTI (1991) diz que: " consite na formulagao de objetivos educacionais a 

partir dos objetivos expressos nos guias oficiais e tendo em vista a realidade da 

escola". (p.62) 

Complementando esta definicao LIBANEO (1992) 

acrescenta que: " Os professores precisam ter em maos esse piano 

abrangente, nao so para orientagao do seu trabalho, mas para garantir a unidade 
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teorico-metodologica das atividades escolares ... pode ser elaborado por um ou 

mais membros do corpo docente e em seguida discutido. O documento final deve 

ser um produto do trabalho coletivo, expressando os posicionamentos e a pratica 

dos professoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 , :. (p.230) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pianejamento de Ensino 

TURRA (1992) o conceitua como: " uma especificagao do planejemento 

curricular, isto 6, indica a atividade direcional metodica e sistematica que sera 

empreendida pelo professor junto a seus alunos. em busca de propositos 

definidos". (p. 18) 

Segundo MARTINS ( 1991) : " a elaboragao do projeto de ensino 

envolve: objetivos, conteudos, procedimentos de ensino, recursos didaticos, 

avaliagao e refer&ncias bibliograficas ". 

O piano de ensino e desdobravel em tres tipos: piano de 

curso, piano de unidade e piano de aula. 

MARTINS (1991) assim os define: 

" O piano de curso envolve a previsao de todas as atividades que 

serao desenvolvidas durante um determinado periodo de tempo ( bimestre, 

semestre ou ano); o piano de unidade e a especificagao maior das unidades que 

compoe o piano de curso e o piano de aula e a concretizagao dos dois niveis 

anteriores no dia-a-dia da sala de aula", (p. 66) 

Nesta perspectiva a preparagao de aula 6 uma tarefa 
indispensavel e servir^ nao sb para orientar as acoes do professor, 
como tamb6m para possibilitar constantes revisQes e 
aprimoramentos, como enfatiza ABREU E MASSETO (1980): 

" O piano de aula e a forma do porfessor mostrar as orientagdes que 

da ao seu trabalho (...) e tambem uma maneira de evitar que alguns 

conhecimentos essencias deixem de ser trabalhados juntos aos alunos". 

Outra modalidade de pianejamento que merece destaque 
£ o PLANEJAMENTO PARTICIPATIVE Embora siga os passos de 
um pianejamento comum, o que o difere 6 a preocupacSo em formar o 
educando atrav£s da acSo conjunta de todos os elementos - escola, 
famdia, comunidade - envolvidos no processo escolar. 
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Esta concepcao e definida por VIANA (1986), ao fazer as 
seguintes colocagSes: 

"OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pianejamento Participativo abre horizontes, permite a participagao 

e co-responsabilidade nas decisoes, e um instrumento de trabalho 

capaz de conduzir £ descoberta e auto gestao". (p. 14) 

" Genericamente, o Pianejamento Participativo constitui-se numa es-

trategia de trabalho, que se carcteriza pela integragao de todos os 

setores da atividade humana e social, num processo global, para a 

solugSo de problemas comuns". (p.23) 

u Afirmamos ser, Pianejamento Participativo um desafio para verda-

deiros educadores, exigindo daqueles que pretendem reaiiza-io mui-

ta disponibilidade, coragem, garra e espirito de luta." 

Diante dessas colocagoes podemos dizer que, para se 
trabalhar com o Pianejamento Participativo e necessario contar com a 
participacao do maior numero possive! dos elementos envolvidos no 
processo educativo, tendo em vista que ele se constitui num processo 
politico e numa deliberada e amplamente discutida construgao do 
futuro da comunidade esolar. 

Tomando por base os argumentos apresentados ao longo 

do texto, o pianejamento constitui-se numa atividade educativa 

fundamental que orienta a tomada de decisao dos professores e por 

consequencia da escola, contribuindo para a construgao de cada 

agao realizada, superando sua concepcao mecanica e burocratica no 

contexto do trabalho docente. 

Assim justificamos o nosso trabalho. 
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DESENVOL VIM E NT O 

PLANEJAR PRA QU£? 
UMA PROPOSTA DE PLANEJAMENTO NA ESCOLA 

MUNICIPAL DE 1° GRAU SAO JOSE 

"Planejar nao e fazer alguma coisa antes 

de agir. Planejar 6 agir de um determina-

do modo para um determlnado fim". 

GANDIN(1991) 

Na tentativa de realizar na escola um processo de 

discussao sobre o pianejamento prbximo do que nos instiga GANDIN, 

agindo de um determinado modo para um determinado fim, nos 

decidimos por estudar essa tematica. 

Defendemos pois, que a escola necessita de pianejamento 

para concretizar os seus objetivos propostos e consequentemente 

atender as exigencias feitas pela sociedade. Conforme ressalta 

TURRA(1992): * 

"A escola atual visa ao preparo de pessoas de menta-

lidade flexivei e adaptavel para enfrentar as rapidas 

transtormacoes do mundo. Cabe a ela oferecer aos a-

lunos situagoes que Ihes permitam desenvolver suas 

potencialidades de acordo com a fase evolutiva em 

que se situam ..." (p. 17) 

Entretando, durante nossa permanencia no campo de 

estagio percebemos a existencia de algumas variantes que dificultam 

a concretizagao desses objetivos; uma delas e o despreparo 

profissional. 

Essa nossa afirmagao encontra ressonaroia nas palavras 

de algumas professoras: 
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"Eu corro de sala de aula como o cao corre da cruz. Nao 

gosto, nao tenho paciencia." (prof, n*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01) 

"Eu passo a manha todinha no ba-be-bi-bo-bu e no outro 

dia eles nao se lembram nem do ba." (prof. n. 02) 

A iuz dessas colocacoes, e possivel que alguns 
professores nao sao qualificados ou nao estao preparados para 
atuarem em sala de aula. Segundo afirmacao da supervisora, os 
professores sao enviados a escola aleatoriamente, cabendo a esta se 
virar e enquadra-los adequadamente nas respectivas series. 

Dai ocorrer de professores assumirem sala de aula sem 

terem formagao adequada para tal, como e o caso das professoras 

supra citadas. 

Diante desses argumentos, percebemos uma outra 

variante: a improvisacao. Tomando por base as falas da professoras 

e notavel que, se elas nao gostam do que fazem, provavelmente nao 

tern em vista objetivos que visem o desenvolvimento da turma, 

ocorrendo assim a falta de interesse em planejar suas agoes diarias. 

Essa falta de objetividade e enfatizada por FERREIRA (1992) ao fazer 

a seguinte afirmacao: 

"Me decido a nao improvisar quando tenho urn objetivo 

em vista e estou interessado em alcanga-lo. Se nao 

quero chegar a nada, se quero somente passar o tem

po, viver o momento presente, deixar-me surpreender 

pelo o que for ocorrendo vou improvisando todas as mi-

nhas acoes ao sabordo vento". (p. 16) 

Embora os professores da escola, campo de estagio, 

tenham demonstrado interesse em discutir conosco a questao do 

planejamento, percebemos que eles tern uma visSo negativa desse 

processo da forma com ele 6 efetivado pela escola, atrav£s da suas 

falas. 

" Considero como perda de tempo a tarde destinada ao 

planejamento."(prof. n° 03) 

" Existe pouca troca de experiencia durante o planeja

mento." (prof. n° 04) 
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" Este planejamento quinzenal e para mostrar o piano. 

Nao e para dlscutir conteudo, nem material que possa 

nos ajudarnas atividades de sala de aula/ (prof, n* 05) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esses comentarios reveiam que o planejamento trabalhado 
nestes aspectos so dificultam o trabalho docente e a aprendizagem 
dos alunos. Isso pode ser constatado nas palavras de VIANA (1986) 
ao declarar que: 

" O planejamento escolar esta quase sempre desvincu-

lado da realidade pessoal e social da escola, sem ne-

nhum tipo de sondagem de aptidoes ou necessicades." 

No entanto, n3o podemos considerar esta visao como uma 
situagao irreversivel. Pois, entendemos que urn planejamento voltado 
para uma acSo pedagogica critica e transformadora possibilitara ao 
professor maior seguranca para lidar com a relacao educativa que 
ocorre na sala de aula e na escola como urn todo. 

Apesar do curto tempo no campo de acao, mais 

precisamente na Escola M. de 1° Grau Sao Jose, percebemos a 

satisfacao das professoras em realizar urn planejamento a partir da 

suas dificuldades e necessidades. Apresentaremos comentarios feitos 

por algumas professoras no final de urn dos planejamentos 

quinzenais: 

uFoi muito proveitoso o nosso encontro, era dessas ori-

entagoes e troca de sugestoes que precisavamos." 

(prof. n° 06) 

"Nos sentimos ate mais importantes com a atengao que 

recebemos." (prof. n° 07) 

"Nos sentimos a vontade tanto para falar das nossas difi

culdades, como para passar para as outras professoras 

conhecimentos adquiridos." (prof. n° 08) 

Tomando por base esses comentarios, a nossa proposta 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agao se destinou a proporcionar as professoras, discussoes 

acerca da aplicagao e aquisigao dos conteudos trabalhados em sala, 
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pois assim estariarnos tornado o planejamento sianificativo. Como diz 
GANDIN (1991): 

" Se ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA planejamento nao leva a clareza em relagao ao 

agir, 6 preferfvel evitar de falar en planejamento: para 

nao enganar-se." (p. 36) 

Durante nossa permanencia no campo de estagio 
procuramos ievar em consideragao o trabalho ja reaiizado pelas 
professoras, o material didatico disponivel e principalmente a 
experiencia de vida dos alunos conforme salienta ABREU E 
MASETTO (1980) 

uO aluno tambem e uma fonte de influencias, pois sendo 

membro da sociedade tras consigo valores e expectati-

vas que a representa. E o aluno o elemento mais con-

creto com que o professor se defronta, e do qual sofre 

influencias." 

Em face da tematica exposta, podemos concluir que, o 

planejamento e urn instrumento fundamental no trabalho do educador, 

pois e ele que ira orienta-lo na tomada de decisao a meihoria do 

processo ensino aprendizagem. 
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O referido trabalho consiste num estudo explorat6rio 

acerca do planejamento na Escola M. de 1° Grau Sao Jos£ na 

tentativa de discutir com as professoras uma proposta alternativa que 

contribulsse para a compreensSo do processo pedagdgico da escola. 

Iniciamos com urn estudo bibliogr^fico referente ao 
planejamento escolar, onde realizamos leituras e fichamentos que nos 
subsidiaram na elaboracSo do texto base na nossa proposta. ( anexo) 

Destacamos aqui, a importancia das orientagoes 
recebidas para a sistematizacao das id6ias. 

Complementando esse estudo, realizamos semin^rios 

onde cada grupo apresentou o seu tema. 

Conclufda esta etapa, passamos entao para o campo de 

estagio o qual contou com dois momentos. O primeiro momento, 

procedeu-se com a observacSo participate que nos possibilitou 

captar a problem^tica abordada. 

O segundo momento, contou da implantacSo da proposta 

a qual foi iniciada pelos estudos com as professoras acerca do 

planejamento e seguida da efetivacSo pr^tica do planejamento 

propriamente dito. 

Por ultimo, relatamos nossa experi£ncia num documento 

final que o denominamos de "monografia". 
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CONCLUSAO 

Constatamos atrav6s dos estudos realizados e das 
nossas experi£ncias no campo de estagio que a acSo de planejar 
implica em conhecimentos e reflexSo sobre a realidade em que se 
pretende atuar. 

Sob esta concepcSo afirmamos que a conviv£ncia com as 
professoras prim^rias da Escola M. de 1° Grau Sao Jos6 nos permitiu 
retirar, da pratica, algumas licoes que com certeza nos serviram de 
recurso na nossa atuacSo como Supervisoras Educacionais. 

Nesta conviv&ncia, apesar de ter sido outra, verificamos 

que as professoras sentem e percebem que o processo de 

planejamento desencadeada pela Secretaria da EducagSo n3o 

responde d pratica que elas tern de implementar no cotidiano da sala 

de aula. 

Embora percebemos esses desacertos, as professoras se 

sentem amarradas, sem muitas possibiJidades de alterar o processo 

que sao obrigadas a desenvolver. E a organizacao do trabalho em 

que elas se encontram que determinam a pr£tica posslvel. 

NSo nos cabe aqui, apresentar solugoes para os 

probiemas, mas despertar nos professores e supervisores a 

importancia do ato de planejar, o qual nao se resume na feitura de 

pianos e assim numa discussao permanente do fazer di£rio de cada 

educador na tentativa de juntos encontrar saidas. 

Nesta perspectiva, consideramos importante nao s6 

estudar uma tematica, como vivenci^-la, tendo em vista que ela nos 

oportunizou fazer uma reflexao critica da questao abordada, dando-

nos condicOes como supervisoras de contribuir com os professores 

em busca de uma outra forma de trabalhar o planejamento escolar. 
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/ - Apresentagao, justificativa e Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De modo geral 6 no momento de estapio curricuiar que se da a 
passagem de estudante para o profjssional. E nesse momento que e!e 
descobre na sua formagao: suas mazelas, suas inconsistencias 
tecnica-metodoldgicas, seus pontos crfticos. Enfim, a "caixa preta" da 
sua formagao. 

Essa situagao, ja antiga, impoe aos professores de estagio 
curricuiar tarefas desafiantes, no sentido de tentar reconstruir em, no 
maximo dois perfodos letivos, toda trajetoria acad&mica dos alunos e 
conceber essa atividade como urn periodo de preparagao e iniciagao 
profissional. 

Nesse sentido, pensamos que o Estagio Curricuiar em 
Supervisao Escolar que ora orientamos devera contribuir para a 
formagao do pedagogo supervisor, no sentido de proporcionar uma 
maior compreensao teorico-metodoldgica dos fenomenos educativos; 
bem como aproxima-lo dos problemas intra-escolares na perspectiva 
de vislumbrar saidas a partir do embasamento e da pratica coletiva no 
ambito das escolas, considerando que sera ele, enquanto profissional 
da educagao, urn dos elementos agilizadores de processos escolares 
que possam significar urn novo tipo de educacao que atenda os 
interesses e anseios da sociedade brasileira. 

A nossa proposta de trabalho para o Estagio Supervisionado 
em Supervisao Escolar permitira que os alunos tentem os 
fundamentos teoricos adquiridos ao longo do curso de pedagogia as 
tentativas operacionais de suas Propostas de Acao, veiculando o 
saber sistematizado das escolas, campo de trabalho, fortalecendo 
dessa forma, a producQo de conhecimento e a sua formacao 
enquanto educador consciente e compromissado com a realidade 
brasileira. 



// - CONTEUDOS: 

TEMATICAS OPERACIONAIS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Planejar para qu&? Uma proposta de planejamento na escola 
x 

* O livro-texto como recurso didatico: potencialidades e I imita-
t e s . 

* AlfabetizacSo: confronto de teorias x aprendizagem em esco-
las publicas, privadas e alternativas. 

* Conto de fadas ou realidade? Urn estudo de Histdria do Brasil 

na 5 a s£rie. 

* Ciclos de pais e mestres em escolas rurais: para alem da ten-

tativa de aproximacao. 

* Livro didatico: seu papel no processo ensino-aprendizagem. 
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A proposta do curso para o Estagio Supervisionado sera 
desenvolvida basicamente em duas etapas: uma tedrica e outra 
pratica. 

A primeira constara de uma revisao bibiiografica para 
aprofundamento tedrico e organizagao da abordagem de campo, que 
caracterizara a segunda etapa da proposta. 

Faz parte desta proposta, organizar eventos internos 
(seminaries, encontros, mesa redonda, etc.), onde as estagiarias 
relatarao suas experi£ncias, ao tempo em que sistematizarao seus 
conhecimentos no confronto com a problematica da agao supervisora. 
Dessa forma, os alunos terao oportunidades de transmits suas 
experiencias profissionais e ou academicas. 



IV-AVALIAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A avaliacao compreendera: 

1. O processo de produgSo intelectual da aluna (as condicQes 

em que este se deu, a finalidade do instrumental tedrico, a 

bibliografia, etc.). 

2. A prdpria produgao (aprofundamento tedrico, a escrita, a re-
dagSo, a qualidade, etc.). 

3. Desempenho e o nlvel de qualidade na realizacao dos even-

tos internos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A defesa do trabalho perante a banca examinadora. (se for o 

caso). 
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OBJETIVOS 
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* Acompanhar a sistematica de planejamento de cinco escolas de Rede 

Estadual e Municipal de Ensino, nas cidades de Cajazeiras, Ico, Sonsa e 

Pombal, vericando como se desenvolve este processo educativo. 

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

* Realizar estudos com os professores e participar da feitura do 

planejamento escolar. 



MARCOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TEOR1CO 
02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educacao, por ser um fenomeno social e universal, deve auxiliar e 

preparar os individuos para a sua participacao ativa e transformadora na vida 

em sociedade. 

Nesse contexto a pratica educativa nao e apenas uma exigencia da 

vida em sociedade, mas tambem permite aos individuos adquirir 

conhecimentos e experiencias culturais que os tornem aptos a atuar na 

sociedade, transformando-a em funcao de necessidades economicas, sociais e 

politicas. 

Seguindo este raciocinio, percebemos que a referida pratica e 

responsavel em promover a apropriacao dos conhecimentos e experiencias 

acumuladas historicamente pela a humanidade, e que a Pedagogia* atraves 

da Didatica organiza e viabiliza o trabalho da escola, orientando o processo 

de aquisicao e assimilacao do saber. 

Assim, a escola tern um papel significativo e primordial na sociedade, 

tanto pelo seu objetivo que e transmitir conhecimentos e contribuir com a 

forma9ao do educando para exercer a sua cidadania, como pela fun9ao social 

que desempenha. 

Parafraseando VI AN A (1986), a escola deveria utilizar o processo 

ehsino-aprendizagem, como um instrumento que prepara o homem para 

reivindicar seu acesso a cultura e a historia de seu tempo. Nesse sentido, nao 

podera restringir-se a pura transmissao dos conhecimentos, mas devera ser 

um processo politico, critico e preocupado em transmitir conhecimentos 

integrados e inferidos a partir da realidade do educando. 

Na sociedade brasileira, a escola publica, particularmente a de 1° 

girau, sente os dissabores da falta de uma politica voltada para a qualidade do 

ensino, tanto no que concerne ao material didatico e pedagogico, quanto na 

capacita9ao e remunera9ao dos professores. 

Com efeito, os docentes, de modo geral tern sido destratados como 

profissionais, de modo que os direitos minimos de cidadania Hies tern sido 

negados obrigando-os a lutar pela sobrevivencia, trabalhando em varios 

turnos e em muitas escolas; limitando o seu desempenho profissional e por 

consequencia a sua qualifica9ao. Este pensamento e melhor explicitado por 

M A N A (1986,p.49) ao afirmar que: 



03 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) por se tratar de uma atividade pouco va/orizada e mal 

rernunerada, oprofessor precisa multiplicar suas horns de 

trabalho e seus postos de servigos, sent ter condicoes de a-

perfeigoar seus conhecimentos, preparar as suas aula's, a-

prender novas tecnicas de trabalho. Por isso, acomoda-se 

em apenas transmitir as nogdes autorizadas, sem criticar, 

sem questionar a validade e a import&ncia do que tratismi-

Toda essa gama de empecilhos contribui para que o professor, pouco 

consciente do seu poder de organizacao, caia no comodismo e acabe por ate 

reforcar esta situacao, a medida que aligeira suas atividades em detriment© 

da qualidade. 

Apesar de todas essas dificuldades, a escola dentro de suas Iimitacoes 

pode iniciar o processo de discussao acerca de seu fazer diario do trabalho 

realizado por cada professor; numa tentativa de vislumbrar saidas para as 

questoes internas que permeiam a pratica educativa da escola 

Dessa forma, a escola acontece a partir de um trabalho coletivo entre 

os educadores com vista a melhona do processo ensino-aprendizagem. 

Uma das formas que a escola utiliza para realizar esse trabalho 

coletivo e o planejamento, por ser este, um espaco onde os professores 

podem discutir as propostas e forma de trabalho. E por ocasiao do 

planejamento onde se pode discutir o processo de assimilacao/aqmsicao do 

saber, as dificuldades dos alunos, das turmas e suas proprias dificuldades. 

Nos apoiamos em VIANA (1986) para afirmar que, o planejamento, e 

tambem um processo educative, onde atraves de uma organizacao, pode-se 

venficar os deficits da aprendizagem e a partir desta verificacao, tentar 

buscar alternativas na realidade objetiva da escola 

Os teoricos da educa9ao, dentre eles TURRA (1992), 

PILETTI(1993), MARTINS (1991), tern pos^oes diversas acerca do 

planejamento, mas sao unanimes quanto a dois aspectos : todos consideram o 

planejamento como sendo uma previsao metodica de a9ao a ser 

desencadeada, e, a racionaliza9ao dos meios para atingir os fins. 



04 
Tomando por base esses aspectos conclui-se que, qualquer atividade 

da vida humana passa a exigir que o homem reflita e planeje suas a9oes no 

sentido de contribuir para a realiza9ao dos objetivos desejados evitando a 

improvisa9ao. 

Dessa forma, o planejamento e utilizado em todas as instancias da 

sociedade, sendo imprenscindivel na area economica, politica e cultural com 

vistas a otimiza9ao das a9oes para uma maior eficacia e eficiencia nas 

atividades desenvolvidas. 

Sendo planejamento uma exigencia vital em toda instituicao, na 

escola nao poderia ser diferente, por se tratar de uma atividade 

eminentemente indispensavel na sistematiza9ao do processo educativo. 

Para efetiva^ao de um planejamento sistematizado e proveitoso 

necessario se faz que haja intera^ao dos professores no sentido de tornar 

possivel a constru9ao de um projeto maior de escola 

Assim, o planejamento enquanto processo politico, exige de seus 

integrantes um posicionamento pessoal e social diante da situa^ao-problema 

a ser estudada e resolvida. 

A fun9ao primordial do planejamento e assegurar a racionalidade e 

organiza9ao do trabalho docente, possibilitando ao professor desempenliar 

um ensino de qualidade, evitando a improvisa9ao, como ja foi frisado 

anteriormente. Na concep9ao de GANDIN(1991) "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oplanejamento tern a diffeil 

fitng&O de organizar a agclo sem ferir a liberdade e a riqueza dos participantes do 

grupo" 

Seguindo esta concep9ao, a a9ao de planejar implica na participa9ao 

ativa de todos os elementos envolvidos no processo de ensino. No que diz 

respeito a sua 

influencia, o planejamento e a mola-mestra, pois o mesmo serve de apoio 

para o professor tomar as devidas decisoes frente a melhoria do ensino-

aprendizagem. 

No ambito escolar muitos sao os tipos de planejamento: 
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O PLANEJAMENTO EDUCACIONALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - consiste na abordagem 

dos problemas da educacao, visando a tomada de decisao da conjuntura geral 

do pais. Expressa orientacdes gerais que sintetizam as liga9oes da escola com 

o sistema escolar mais amplo. 

Esta concep9ao de planejamento educacional e melhor abordada por 

TURRA(1992 , p. 15 ), quando diz que : "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) e" um processo de abordagem 

rational e cientifica dos problemas da educacao incluindo dejinigdes de prioridades e 

levando em conta a relagao entre os diversos niveis do contexto educational. " 

O PLANEJAMENTO C U R R I C U L A R OU DA E S C O L A - trata-

se da previsao global e sistematica de toda acao a ser desencadeada pela 

escola, em consonancia com os objetivos educacionais. Deve refletir os 

melhores meios de cultivar o desenvolvimento da a9ao escolar, envolvendo 

todos os elementos participantes do processo. 

No que diz respeito a essa modalidade de planejamento LIBANEO 

(1992 p. 230 ) o define como: 

" Um guia de orientagdo para o planejamento do processo 

de ensino. Os professores precisam ter em maos esse piano 

abrangente, n&o s6 para orientagdo do seu trabalho, mas 

para garantir a unidade tedrico-metodologicadas atividades 

escolares... pode ser eluborado por um ou mais membros 

do corpo docente e em seguida, discutido. O documento fi

nal deve ser um produto do trabalho coletivo, expressando 

os posicionamentos e a pratica dos professores. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O PLANEJAMENTO DE ENSINO - indica a atividade direcional, 

metodica e sistematizada que sera empreendida pelo professor junto a seus 

alunos em busca de propositos definidos. Em outras palavras, o planejamento 

de ensino e a especifica9ao do planejamento curricuiar e consiste na previsao 

das situa9oes do professor com a classe. 

A elabora9ao do projeto de ensino envolve: objetivos, conteudos, 

procedimentos de ensino, recursos didaticos, avalia9ao e referenda 

bibliografica 
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Constata-se pois, que e desdobravel em tres tipos destintos pela 

abrangencia, mas intimamente reiacionados entre si. Segundo MARTINS 

(1991) eles sao assim difmidos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Piano de curso - envolve a previsao de todas as atividades que 

serao desenvolvidas durante um deterrninado tempo (bimestre, simestre ou 

ano); 

*Plano de unidade - e uma especificacao maior das unidades que 

compoem o piano de curso e como o proprio nome sugere, ele trata de 

unidades do curso ou disciplina que se ministra 

* Piano de aula - e a concretizacao dos niveis anteriores no cotidiano 

da sala de aula, e a sistematiza9ao de todas as atividades que se clesenvolve 

na intera9ao professor-aluno, numa dinamica de ensino aprendizagem diaria. 

Nesta perspectiva, a prepara9ao de aula e uma tarefa indispensavel e 

servira nao so para orientar as a9oes do professor, como tambem para 

possibilitar constantes revisoes e aprimoramentos. 

Outra modalidade de planejamento que se deslumbra e o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO. Embora siga os passos ou a 

sequencia de um planejamento comum, o que o difere e a preocupa9ao em 

formar o aluno atraves da a9ao conjunta de todos os elementos envolvidos no 

processo - escola, familia, comunidade -, educando para a responsabilidade, 

a crinca, a mudan9a, e todos os aspectos que caracterizam a a9ao do homem 

no mundo moderno, de novas e revolucionarias exigencias. 

Essa concep9ao e defmida por VIANA (1986) na sua obra: c czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 O 

Planejamento Participative) na Escola", cuja fundamenta9ao e respaldada no 

processo de educa9ao permanente de Pierri Furter, a visao conscientizadora, 

criativa e libertadora de Paulo Freire e a proposta de planejamento 

participativo de Seno A. Comely. 

A referida autora afima que: " Planejatnento Partlcipialvo abre horizontes, 

permite a participagdo e co-responsabilidade nas decisoes, e um instrumenlo de 

trabalho caput de conduzir a descoberta e a autogestao". 
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Assim, as ideias que sustentam o processo de planejamento sao as 

mesmas que orientam uma dinamica de acao-reflexao a caminho de uma 

pratica repensada cotidianamente. 

Em vista do argumentos apresentados, o planejamento escolar 

constitui-se numa atividade educativa fundamental que oiienta a tomada de 

decisoes dos professores e por conseqiiencia da escola, contribuindo na 

constru9ao de cada a9§o realizada. 
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Essa proposta de trabalho tem a pretensao de levar a efeito uma 

discussao a cerca de planejamento escolar com os professores da Escola 

Municipal de 1° Grau Sao Jose, considerando que a refenda questao e de 

vital importancia para o processo educativo. 

Optamos por uma metodologia que possa nos oferecer oportunidade 

de adentrar ao problema e sugerir altemativas de mudancas. 

Assim, nosso trabalho se realizara atraves de observa9§o participante 

onde sera captada a problematica em questao e nos oportunizara interven9oes 

na perspectiva de contribuir no desenvolvimento de atividades pedagogicas 

da escola 

A priori sera feito um estudo bibliografico acerca do 

planejamento escolar, para nos subsidiar do ponto de vista teorico-

metodologico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho de campo propriamente dito, sera realizado em duas 

etapas. O primeiro momento sera a fase de observa9ao onde se constara as 

dificuldades e necessidades na elabonioao e execuoao do planejamento 

escolar. 

No segundo momento, chamado de implanta9ao da proposta, 

constara de estudo sistematizados com os professores, de efetiva9ao de 

pianos de aula quinzenais, e/ou semanais na tentativa de contribuir com a 

a9ao docente no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

Consta ainda da nossa proposta de trabalho, uma discussao acerca do 

fazer diario do professor e da sistematiza9ao das suas atividades, bem como 

um aprofundamento teorico-metodologico acerca do planejamento. 

A experiencia vivenciada ou os resultados do trabalho sera objeto de 

um relatorio final, onde detalhar-se-a os passos da proposta 
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ROTEIRO PARA OBSERVAQAO 

1. Com rela^ao d Escola: 

1.1. Localizagao 

1.2. Funcionamento 

2. Com relagao aos professores : 

2.1. Formacao 

2.2. Sistematica de trabalho 
2.3. Posicionamento frente ao planejamento 
2.4. Relagao ao planejamento x dia-a-dia 

3. Com relacao ao planejamento : 
3.1. Sistematica 
3.2. ComozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 realizado 
3.3. Quern orienta 

3.4. Quais as atividades 

4. Com relacao as orientagoes para o trabalho docente 

4.1. Metodologia sugerida 

4.2. T6cnicas utilizadas 

4.3. Materials utilizados. 



Trechos extraidos de um trabalho feito pelas alunas da 
disciplina: Planejamento Educacional, no perlodo 94.1 e redlscutidos 
num seminario interno sobre Planejamento. 

Crlticas a ineficacia dos pianos 

"(...) Em nossas escolas existem tantos pianos arquivados nos 
armarios ou gavetas, sem nem mesmo os educadeores refletirem 
qual a finalidade dos mesmos." 

"Enfim, quando n3o fazemos os planejamentos outros ja tazem 

em nosso lugar e nos levam no pacote." 

"(...) O planejar so e feito por exigencias burocrciticas, deixando 

de lado o seu proprio." 

"(...) Nao gostamos de planejar ate por uma questao de 

acomodacao e nao nos conscientizamos da importancla do 

planejamento." 

" Os pianos se tornam ineficazes por falta de credito dos 

proprios planejadores." 


