
UNIVERSIDADE FEDERALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DA PARANA 

CENTRO DE FOEMAgJO PR0PSS30RSS 

CAMPOS V CAJAZEIRAS/PARAIBA 

JOSELANIA LIRA FERNANDES 

A AglC SUPERVISORA HUMA E300LA PtfBLICA 

IN3ERIDA A 10• REGlJO EN3IIT0 DA PAKAxBA 

U1S ESTUDO EXPL0RAT6RI0. 

RELAT<5RIC D^ SSTAGIC SUPERVISIONADO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEPARTAMENTO -SDUCAgXo 

CAJAZEIRAS 3ETEKBR0 DE 1992. 



I ' D D I C T3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I IHTODUQXOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 1 

I I JUSTIFXGATIVA ^3 

I I I OBJETIffOS ^6 

IV METQDOLOGIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rq 

V G ^P^IiVTiOE NA 330GLA PUBLICA 1* 

Uma perspectiva de uma p r a t i c a p o l i t i c o - p e d a g o g i c a. 

VI CONCLUSXO 13 

V I I REFER&TOIAS BIBIICGR.toCAS 17 



I - INTRODUgXC 

C tenia desse estudo e a Agao Supervisora numa escola p u b l i c a 

i n s e r i d a na lo« Regiao de ^nsino sediada na cidade de Sousa/PB, com c 

i n t e n t o de a n a l i z a r a p r a t i c a educativa dessa a t i v i d a d e p r o f e s s i o n a l ' 

no contexto s o c i o - p o l i t i c o e economico da sociedaae b r a s i l e i r a . 

Meu i n t e r e s s e pela fungao supervisora na r e f e r i d a escola or;L 

ginou-se de estudos e discureoes realizadas em sala de aula, Isso des_ 

Pertou em mim o desejo em buscar infbrmagoes mais substanciosas sobre 

a p r a t i c a de supervisao e as d i f i c u l d a d e s que encontram as supervisor 

ras no desemvolvimento de seu trabalho p o i s , sei que esta p r a t i c a se' 

da num sistema educacional que apresenta s e r i a s contradigoes. Se, por 

um lado, a educagao, durante os ultimos anos, nao tern merecido a aten 

cao necessaria para r e a l i z a r um trabalho de qualidade, por outro, 1 1 

e x i s t e todo o cuidado per parte do pro'pio "3stadc, 

Para que a educagao nao seja u t i l i z a d a como instrumento que' 

permits, o desvelor das relagoes que se dao no i n t e r i o r da sociedade 1 

b r a s i l e i r a numa t e n t a t i v e de i n i b i r as p o s s i b i l i d a d e s de transforma-' 

gao desta sociedade, 

Neste sentido, a supervisao educacional, na forma como trad i _ 

cionalmente vem sendo exercida, tern se c o n s t i t u i d o numa f o r t e a l i a d a * 

do governo para o cumprimento de seus propositos p o l i t i c o s educacio-* 

n a i s . 

Porem, no momento a t u a l de transformagao por que passa a so-

ciedade e a educagao b r a s i l e i r a , a comunida.de escolar, em g e r a l , e a 

supervisao educacional em p a r t i c u l a r , procura, no movimento de sua a-

gao e r e f l e x a o , rever sua p r a t i c a pedagogica deslocando o eixo de sua 

agao i n d i v i d u a l para o c o l e t i v o , o s o c i a l e o g l o b a l ao t r a t a r da • 

quastao do ensino-aprendizagem de modo que possa c o n t r i b u i r , e f e t i v a -

mente, para um trabalho educativo transformador. 

Desse modo enquanto aluna do V I I periodo do curso de pedage-

g i a do centro de formagao de professores do Campos V da Universidade 1 

Federal da Paraiba, tentando responder as exigencies impostas pelo '' 

processo de mudangas no campo educacional, pretendo com este r e l s t - o r i 

o para estagio supervisionado em supervisao escolar, i n v e s t i g a r de 1 

que modo se r e a l i z a a Agao Supervisora na r e f e r i d a escola p u b l i c a de' 
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vante na medida em que busco compreender, c i o a i f i c a r , em que consiste 

a p r a t i c a educativa dessas p r o f i s s i o n a i s , na concepgao de escola pu- 1 

b l i c a , ou seja, se encaram a escola p u b l i c a , enquento i n s t a n c i a da s£ 

ciedade c i v i l , como espago s i g n i f i c a t i v o na l u t a por uma escola publi_ 

Ce, g r a t u i t a e de qualidade ao tempo em que t e r e i experiencia educatd 

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

supervisao escolar. 



I I - JUSTIHCATIVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para compreender a origeia da supervisao no campo educacional 

b r a s i l e i r o , e necesserio compreende-la analizando o contexto h i s t o r i -

co nacional e i n t e r n a c i o n a l da epoca em que elo f o i i n s e r i d a . Segundo 

(Nogueira, 1989V* a origem da supervisao educacional na realidade bra. 

s i l e i r a , tern haver com o seu contexto h i s t p r i c o , s u a s vinculagoes com' 

o contexto i n t e r n a c i o n a l e ao encaminhamento dado as questoes naciona 

i s no ce-^ario m u n d i a l l V 

Naquela epoca, i n i c i o dos anos 4^, o mundo d i v i d i a - s e em dois 

bloco3: Ccidental l i d e r a d o pelos americanos e o o r i e n t a l formado pela 

URSS* 

Nesse contexto i n t e r n a c i o n a l esta ocorrendo a chamada querra 

f r i a entre estas duas potencias do mundo, uma vez que o sucesso e a 1 

expansao do socialismo representa perigo para o bloco c a p i t a l i s t a . * 

Prente ao crescimento do comunismo os americanos trataram de i n v e s t i r 

nos paises c a p i t a l i s t a s , oferecendo-lhes assi5tencia tecnica com a f i -

n alidade de u a j u d a - l 0 3 " . 

3m veruade, a intenyao era mesmo manter esses paises sob seu 

dominio e longe da i d e o l o o i a comunista. 

Pars t a n t o , firmaram acordos com s maioria dos jilses da Ame 

r i c e l a t i n a , entre eles o B r a s i l . 

D governo b r a s i l e i r o representado por & e t u l i o Vargas-195 n-' 1 

1954. mantendo-se no poder apoiando as bases p o p u l i s t a s defende o de-

senvolvimento n a c i o n a l i s t a numa t e n t a t i v a , passa de c e r t a forma, imp_e 

d i r a entrada ae c a p i t a l s i n t e r n a c i o n a i s . Tsl p o l i t i c s gere grandes 1 

c o m f l i t o s e tensoes entre as classes dominantes: de um lado, a defesa 

do desemvolviniento i n t e r n e d onalizado e , do outro, do desemvolvimen-

to independente. A s t o c o n t r i b u i u para o desgaste da p o l i t i c a de Var- 1 

gas, pcis nao contou com o apoio nem da clssse domimsnte e nem da eles 

se operaria, o que provoca deposigao e, posteriormente, seu s u i c i d i o . 

TUleito presidente, Juscelino Kubitscheck - 1956, que mesmo1 

assumindo uma p o l i t i c a de massas, seu governo destaca-se pela implan-

tacao d e f i n i t i v e do c a p i t a l i n t e r n a c i o n a l no pais. 

Desse modo, i n t e n s i f i c a a entrada de investimentos externos 1 

h a j a v i s t o , ser eles um defensor da i n t e r n c c i o n a l i z a c a o do desenvolvi_ 

mento. Po i s s o , os acordos firmados entre o i i r a s i l e os ISstpdos Umi-' 
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No bojo destes acordos, na area educacional f o i crindo p programa 

de Assitencia B r a s i l e i r a Americana ao Ensino Elementar - PABA7JH, i n s t a 

lado na cidade de Belo IIorizonte-L!G, era 1957 e com e l e , a supervisao ' 

no campo educacional b r a s i l e i r o . 

0 PABAIiTS t i n h a t r e s o b j e t i v o s b a s i c 0 s que o fumdamentava. 0 p r i - 1 

meiro deles merece destaque porque e essencial para a compreensao do ' 

surgimento da supervisee, j a que t r a t a basicamente de sua formagao e 1 

do seu papel no contexto p o l i t i c o e educacional b r a s i l e i r o , essim f o r -

mulando: repasse aos educadores b r a s i l e i r o s dos metodos e tecnicos u t i 

l i z a d o s na educagao p r i m a r i a norte-americana, promovendo a a n a l i s e , a 

plicagao e adgptagao dos mesmos a f i m de atender as necessidades comu^ 

n i t a r i a s em relagao a educagao, por meio de estimulo a i n i c i a t i v a dos* 

professores. ITele vemos a causa e a razac da supervisao, d 0s centros * 

de formagao, do destaque metodologico, da p r i o r i l a d e dos metodos e te£ 

n i c o s , do atuar no ensino pi?imario, e dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3Ua t a r e f a f i s c a l i z a d o r a . 

I n i c i a - s e a formagao das supervisoras em I n d i a n a - ^stados Unidos 

para onde v a r i o s professores foram se e s p e c i a l i z a r , regressandc, peste 

riormente, pnra Belo I l o r i z o n t e a fin} de ministrarem curcos para novas' 

supervisoras que logo em seguida expande-se por todo o pais. 

A p a r t i r de entao, as escolas passam a t e r uma nova f i g u r e , a su 

per v i s o r a , cuja formagao f o i i n t e n c i o n a l , tendo sido a c r i t i c a e a po-

l i t i c a para atender i n t e r e s s e s p o l l t i c o s e seguir os mandamentos do ' 1 

sistema p o l i t i c o i n s t i t u i d o , onde a meta era p l a n e j a r e c o n t r o l a r , Seu 

papel era f i s c a l i z a r , v a l o r i z a r a metodologia, o ensino t e c n i c i s t a , 1' 

nao dar importSncia do PORQUE e PARA QU^ PAZ^R mas apenas ao G0T.10 PAZER 

Assim, a supervisao i n s e r i u - s e no sistema educacional b r a s i l e i r o 

internacionalmente por razoes p r i o r i t a r i a m e n t e p o l i t i c a s . TSntretanto 1 

passa-se uma imagem de que a fungao supervisora e inovadora, moderna, 1 

i n t r o d u t o r a de novos metodos e tecnicas de ensino, numa t e n t a t i v a de % 

desmascarar sua verdadeira fungao, ou s e j a , a de ser transmissora da i_ 

deologia da classe dominante que v i s a emcobrir seu descomprometimento 1 

com uma educagao democratica, voltada para os i n t e r e s s e s da grande mai^ 

o r i a da populagao b r a s i l e i r a . De f a t o a supervisao. educacional a.i-ua 1 

numa escola ainda e l i t i s t a e s e l e t i v a que tern acentuado o processo de' 

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

q u a l i t a t i v e 

Acresgo a tudo que f o i d i t o , o f a t o de o pensemento conservador 



magao, o replanejamento, o guestionamento, a busca por interesses cowan 

nao estao presentes es sua p r a t i c a educativa, 

^mbora a supervisora tenha t i d o e ainda tenha numa formagao a c r i * 

t i c a , a p o l i t i c a , ao organizar-se como categoria, nos movimentos s i n d i -

cais e s o c i a i s , nos encontros nacionais de supervisores educacionais -' 

TtfTSSS, e na l u t a do d i a * d i a comega a t e r uma visao c r i t i c a da realidade 

passando a r e f l e t i r sobre a funsao de agente reprodutor da i d e o l o g i a do 

minante que desempenha a funsao de agente reprodutor da i d e o l o g i a domi-

nance que desempenha a funsao de agente de transformagao, ou seja, de * 

agentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da c o n t r a - i d e o l o g i a que podera desempenhar. 

Keste sentido, pode alar g a r sua visao, t e r conciencia da sua ver-

dadeira realidade, da p o s s i b i l i d a d e de desemvolver dentro da escola um' 

trabalho voltado para a transformagao, de rebelar-se e nao l i m i t a r - s e 1 

apenas a receber ordens sem questina-los. 

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

como acontecimentos n a t u r a i s e c o r r e t o s , a tomar decisoes. A c r e r que ' 

as decisoes do estado burgues so beneficiam a ele propdo e p r e j u d i c a a-

lunos e -rofessores, 3o assim conseguira uma educagao voltada para to-J_ 

dos, sem d i s t i n g o e s entre dominantes e dominados. Para i s s o , o pensar ' 

c r i t i c o , o e s p i r i t o de l u t a , o t r a b a l h a r coletivamente, torna-se parte' 

i n t e g r a n t e e forga propulsora de sua agao educativa, 

Repensar a p r a t i c a da supervisao educacional s i g n i f i c a , na p r p t i -

ca, envidar esforgos, ao lado dos demais p r o f i s s i o n a i s da educagao, pa-

r a conquistar uma escola democratica que assuma de f a t o sua funsao Pol:L 

t i c a , como um espago de l u t a , j u n t o a outras i n s t i t u i g o e s s o c i a i s , pa*-

r a a 3Uperagao das contradigoes e x i s t e n t e s , porque M a l u t a pedagogica' 

nao e senao uma forma de l u t a , ao lado da l u t a economica, s o c i a l e p o l i ^ 

t i c a . " (CHARIOT, 1983 pag. 3°2>. 

Segundo Marilena Chani, o que f a l t o u a formagao dada a supervis£ 

r a educacional f o i uma visao p o l i t i c a do contexto h i s t o r i c o no qual se' 

insere a agao educativa. 12 necessario que a supervisora adguira umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t 

consciencia c r i t i c a da realidade b r a s i l e i r a , f o r j a d a nas l u t a s e r e n d i -

ni en s i oh an do a sua agao educativa imcorporando a esta, sua agao p o l i t i c a 

Por tudo i s s o , pretendo neste trabalho a n a l i s e r a p r a t i c a e as' 

bases t e o r i c a s da agao supervisora na e s E o l a de 22 grau de rede p u b l i c a 

estadual, a r t i c u l a d a na l n f i regiao de ensino da Paraiba, com v i s t o s a ' 

d i l i n e a r seu p e r f i l e descobrir perspectivas para seu fazer pedagogico. 
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OB J B TIVOS 

* OBJETIVO GERAL - R e f l e t i r corao a relagao supervisor super-

visando vem se dando h i s t o r i caiaente na escola p u b l i c a de ' 

22 grau l i g a d a a l ^ a regiao de ensiho da Paraiba. 

* 0BJ1STIV0S 33PSCi7IC0S 

* Aprofundar meu conhecimento sobre supervisao' 

escolar de modo g e r a l e em p a r t i c u l a r nesta 1 

escola p u b l i c a , 

* Carac t e r i z a r a agao supervisora exercida na ' 

r e f e r i d a escola, 

* R e f l e t i r numa perspective c r i t i c a a avaliagao 

e/ou propostas apresentedaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pelo3 professores 

para a p r a t i c a educativa na escola. 
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I V - METGDOLOGIA 

Este trabalho engloba as c a r a c t e r i s t i c a s de um estudo explo 

r a t o r i o , cujc o b j e t i v o fundamental e buscar esclarecimentos, respostas 

para um problema mediante o emprego de procedimentos c i e n t i f i c o s . DVER 

GER (1982^ e 3ETZ (1967> mostram que: 

" A pEsquisa no seu n i v e l e x p l oratoeio e um trabalho' 

que tern como finalidg.de desenvolver e esclarecer 031 

f a t o s , visando m o d i f i c a r conceitos e i d e i a s para a 

formagao de novos problemas e hipoteses para estu-' 

dos poster!ores", (peg,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 134^  

Envolve ainda, este estudo um levantamento b i b l i o g r a f i c o • 

documental, i n t r e v i s t a s nao padronizadas e estudos de caso, com o obje_ 

t i v o de proporcioner uma visao g e r a l e aproximativa de um c e r t o f a t o . 

Diante dessa visao e compreensao sobre estudo e x p l o r a t o r i o 

j u s t i f i c o a escolha por essa metodologia em v i r t u d e da natureza do ' 

problema ora proposto. 

Conhecer a p r a t i c a p o l i t i c o pedagogica da supervisora na' 

escola p u b l i c a l i g a d a a l n % regiao de ensino da Paraiba, l o c a l i z a d a na 

Gidade de 3ousa. 

Desse modo, procure a n a l i z a r a concepcao teorico-metodologi^ 

ca subjacentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s p r a t i c a educativa do supervisor na r e f e r i d a escola, I 

suas relacoes com os elementos de processo ensino-aprendizagem, suas ' 

condigoes de trabalho, sua realizagao pessoal e p r o f i s s i o n a l , sua con-

cepgao sobre escola p u b l i c a . Dnfim como se da a real^gao entre o super-

v i s o r e a comunidade escolar, como esta a v a l i a sua atuagao e como gos-

t a r i a que fosse exercida, de forma que possamos tragar seu p e r f i l e a-

pontar perspectives. 

Assim faz-se necessario r e a l i z a r um trabalho d i r e t o no cam 

po onde etue a supervisao de forma e p o s s i b i l i t a r uma melhor compreem-

sao da questao em estudo para linalmente poder elaborar este r e l a t o r i o 

onde contem no item a seguir o desemvolvimento da experiencia. 

Este r e l a t o r i o concentra-se no e x e r c i c i o da fungao supervi 

3ora envolvendo tambem outros elementos i n s e r i d o s no processo ensino-a 

prendizagem, como professor, aluno, corpo tecnico a d m i n i s t r a t i v o , auxi^ 

l i a r e s de servigos e t c . , que d i r e t e ou indiretamente c o n t r i b u i r a m para 

a compreensao do fen omeno em estudo, bem come, para a obtengao de um • 

universo variado e si zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn n \  f-i cat-i vo. 
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r a r com e r e a l i d a d e , v i impossibilidade de t g l proposta devido e x i s -

t i r na regiao um numero reduzido de supervisores para atender todas • 

as escolas pertehcentes a l ^ a regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 numero de s u j e i t o so pode ser defenido ap6s alguns contatos 

com a escola onde f o i f e i t o o t r a b a l n c . Nesse con t a t o pude c o l l i e r da-

dos r e l a t i v o s ao numero de alunos, professores e f u n c i o n a r i o s por t u r 

no, para que pudesse e x t r a i r desse universo uma amostra s i g n i f i c a t i v e 

para depois i n i c i a r propriamente o trabalho d i t o . Ficando d e f i n i d o o' 

numero de s u j e i t o em torno de 15 e n t r e v i s t a s no nimimo de 25 no maxi-

mo. Porem, devido a certos obstaculos nao f o i p o s s i v e l a t i n g i r o nuQe 

ro maximo delim i t a d o . Todavia levando em consideragao os c r i t e r i o s a-

baixo c i t a d o s , o trabplho consta do uma amostra de 15 s u j e i t o 3 i n t r e -

v i s t a d o s , d i s t r i b u i d o s da seguinte maneira: Um supervisor, 1 d i r e t o r , 

1 v i c e - d i r e t o r , 5 alunos, 5 professores, 2 f u n c i o n a r i o s . 

Roteiro adotado nas e n t r e v i s t a s a p a r t i r de temas e proble-

matizacao, p r i v i l e g i e n d o determinando quastoes. 

12 tema: A concepcao teorice-metodologica da agao supervisora. 

Problemati zagao: 

a^ Captar a fundamentagao teporico-metcdologica que embora* 

a p r a t i c a pedagogica da fungao supervisora. 

b N Perceber a dimensao educativa da agao supervisora. 

22 tema: Supervisora e 3Uscola Publica 

Problemati zagao: 

a) Perceber a compreensao da supervisora sobre escola publi_ 

ca. 

- Encara como escola p u b l i c a g r a t u i t a e de qualidade. 

- Entender a 3ervigo dos i n t e r e s e s r e a i s das classes popu 

l a r e s . 

- Coloca como espago de l u t a para a construgao de uma esco 

l a competente que c o n t r i b u a para a transformagao da so-

ciedade. 

32 t^ma: A agao Supervisora e o Processo Pedagogico. 

Problemati zagao: 

a) xerceber a a r t i c u l a g a o das d i f e r e n t e s agoe3 da fungao su-

per v i s o r a , da p r a t i c a decente do corpo tecnico-administra 

t i v o na agao educa.tiva. 

- A integragao das d i f e r e n t e s formagoes em agoes (sup/ad 

ministraoso. ma^isterirO F> suns c o n t r i b u i noon P S D P C I f-i 
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- A selegao de conteudos e sua relagao com a r e a l i d a -

de s o c i a l , a v i v e n c i a dos alunos e os o b j e t i v o s da 1 

escola. 

- Condiqoes m a t e r i a l s e humanas da escola ( esaago f i . 

s i c o , recursos d i d a t i c o s , n2 de alunos por turnos 1 

n& e q u a l i f i c a g a o de professores>, etc. 

- Problemas Pedagogicos (evasao, repetencia, reprove*-

geo eta."). 

- Probiernes p o l i t i c o s (questeo s a l a r i a l , f a l t a de au-

tonoraia a d r a i n i s t r a t i v a etc. \ 

4fi tenia: Supervisao e os elementos do processo ensino-aprendizagem. 

Problematizagao: 

a^ x'erceber o relacionnmento e n t r e : 

- Supervisor, Professos, diregoo, eluno. 

- Supervisor, escola, f a m i l i a dos alunos. 

- Supervisor, escola, commnidade. 

- Supervisor, atividades relecionadas a merenda, re^- 1 

c r e i o , crganizagao da limpeza etc. 

5 e Tema: A problematizagao da agao supervisore: 

problemati zagao: 

a^ Gaptar o n i v e l de reelizegao pessoal e p r o f i s s i o n a l da 

supervisora no e x e r c i c i o de sua p r o f i s s a o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b)  I'erceber as d i f i c u l d a d e s encontradas pela supervisora' 

para r e a l i z a r seu trabalho. 

c^ Gaptar a i n t e r f e r e n c i a da p o l i t i c a educacional do esta 

do no e x e r c i c i o da p r a t i c a educativa do supervisora. 

d"̂  Ver a relagao do trabalho da supervisao e do agente e-

duca<fcionaP» 

e^ Perceber a avaliagao do trabalho ds supervisee por par zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
e do professor, aluno, diregao, f u n c i o n a r i o e comuni-

ade. 

f> Gaptar a compreensao da supervisora, de professores, a 

lunos, diregao, f u n c i o n a r i o s e da comunidade sobre a ' 

"chamada escolar". 

0 r o t e i r o adotado acima t r a n s c r i t o f o i u t i l i z a d o atraves 

de anotagoes e/ou gravagoes em e n t r e v i s t a s nao estruturadas f e i t a s d i r e t a - ' 

mente na escole no periodo de ^6/^6/92 a com duragao media de 3 n ' 



r a spreader p meu o b j e t i v o de estudo, na medida em que posso acompanhar 

i n l o c o o di a - a - d i a dos s u j e i t o s , o s i g n i f i c a d o que eles dao a. realidade 

que os rodeia e as suas proprias a t i t u d e s . 

0 Supervisor na escola p u b l i c a : 

Uma perspectiva de uma p r a t i c a p olitico-pedagogica. 

15ste r e l e t o r i c nao poderia ser concretizado caao nao u t i l i - ' 

zasse de v i s i t a s a escola da regiao objeto de meu estudo. 

Em e n t r e v i s t a s f e i t a s na escola com pessoas ( d i r e t o r supervi-

sor, professores f u n c i o n a r i o s e alunos > envolvidos com a realidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA edu 

caoional da escola, deparei com situacoes concretes ora sumariadas. 

•'Infelizmente a escola publica neo e uma das melhores dado o 

descaso dos p p l i t i v o s para com a educagao, geralmente quern estuda em
 1 

escola p u b l i c a sao pessoas pobres que nao podem p a g a r . . " ( e n t r e v i s t a n£ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 1 ) . 

M A escola p u b l i c a j a f o i muito boa, ma s hoje em d i a com a-' 

vango do c a ^ i t a l i s m o liouve um maior investimento nas escolas p a r t i c u l a 

res e um descaso por ^ a r t e do governo pera com as escolas publicas a-

carretando no t o t a l desmonctamento de t a l orgao. Ha uma grande carenci 

a de m a t e r i a l d i d a t i c o , Li or enda escolar emfim ate g i z f a l t a e sem f a l a 

na f a l t a de i n c e n t i v o f i n a n c e i r o pare os professores o s e l e r i o dos nos 

sos mestres hoje e uma vergonha, causendo com i s s o o d i s i s t i m u l o , o r e_ 

laxamento emfim a f a l t a de i n t e r e s s e dos professores para con a profis_ 

sao, acarretando com i s s o am baixo n i v e l de ensino p u b l i c o l 4 ( e n t . n ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^2^ 

"Agente nao tern o que d i z e r de bom da escola p u b l i c a porque 

e c l a r a e e x p l i c i t a a situagao que a escola p u b l i c a enfrenta, todo mun 

do sabe e ver os problrmas que enfrentamos, agora para completar as * 1 

greves que estao sempre acontecendo". ( e n t r v . n£ ln> 

"...Apesar do conceito generalizado da escola p u b l i c a no 1 1 

B r a s i l e l a ainda e na verdade uma das melhores, mesmo estando enfrentan 

do nas atualidades grades d i f i c u l d a d e s . Eu so penso que o governo de-

ve i n v e s t i r mais na escola p u b l i c a e que as comunidades devem se cons 

c i e n t i z a r que a escola p u b l i c a e patrimonio do povo e educagao g r a t u i t a 

e dever do estado". 

'Portento e papel da escola p u b l i c a r e a d i g u i r i r e confianga' 

perdida, e seguirmos-0 eaemplo de elguns poises que nao funciona escola 

privada, mas a educagao tern um n i v e l bastante e£evadou(ent. n ^ l i ^ 

t r i s t e a realidade dos nosses escolas p u b l i c a s , a f a l t a 
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ranga que po&emos deixar para nossos f i l h o a TDUCAQXO". (en t . 

A escola p u b l i c a b r a s i l e i r a tern se tornando em vez de solugao ft 

um problema s o c i a l , tudo isso por causa do descaso que se observa por 1 

parte das autoridades competentes de nosso pais, ijuntamente com este,' 

a f a l t a de concientizegao da grande massa que nao esta muito i n t e r e s s a 

da na qualidede de ensino e dos p r o f i s s i o n a i s que estao sendo langados 

pela escola. 

Sendo a educagao o preparo do homem para a vida, e necessario ' 

a l u t a em favor de uma escola p u b l i c a de qualidade, cue tenha compromis 

so com um processo de transformagao s o c i a l , e que nao permita apenas o 

ingresso g r a t u i t o , Q?s tambem a permanencie e o conhecimento s o c i o - c u l 

t u r a l e p o l i t i c o economico adeguado pare e vida. 

L i a n t e desta situagao c o a t i c a em que vive a escola p u b l i c a esta 

i n s e t i d a a f i g u r a de supervisos onde pude, atraves das f a l a s abaixo,' 

detectaro desccnhecimento do trabalho da supervisao escolar na refer:! 

da escole. As entrevistadas nao conseguem i n d i c a r a e x i s t e n c i a de su-' 

pe r v i s o r a , mas reconhecem sue importancia e necessidade como mostra es 

tes depoimentos: 

"0 trabalho da supervisora na escola f i c e d i f i c i l em responded 

pois e de carater d i d e t i c o pedagogico e em trabalho na s e c r e t a r i a , 1' 

mas eu acho que seja de una importancia pois uma vez que acompanha t o -

do um de3emvolvimento na sala de aula e nos $epartanaentos, planejando' 

as aulas. 

E de suma importancia pelo nemos o t r a l j a l h o bem f e i t o do super 

v i s o r pode melhorar o ensinamento da escola p u b l i c a que esta defazado' 

prejudicado" (ent. n^^6) 

"Nos nao temos supervisora f i x a , aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v e z e 3 quando precisamos '' 

convidamos a l n * regiao para algumas orientagoes entao vem umas t r e s 1 

ou quatro mulheres, nos fazemos î m piano, mas a atuagao delas e muito 

pouca por i s s o nao posso d i z e r quel seja sua l i n h a de trabalho c e r t o , ' 

mais pelo pouco que v i e vejo em elgumes reunioes que sao raras nao por 

elas nao ser competentes, mas porque elas trabelham com muitas escolas 

e l a t i n h a hoas respostas de trabalho inovadores, e tambem sempre nos 1 

orientando pera darmos o conteudo de ccordo com a r e a l i d a d e . Cine nos' 

tivemos a semana do t r a n s i t o , da c o l e r a , Aids, nossas aulas sao assim 

saimos do contexto dos l i v r o s e vamos para r e e l i d a d e " (ent.meo8> 

"Ku nao trabalho com a supervisora, quam trabalha e as meninas 
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nej.amento estao guana o a gente eon vida e l a vein, mas e d i f i e i l porque e4 

l a e oiuito ocupada. Su s e i que orientegao nao f a l t a da 1̂ 9 regiao uais 

supervisora e s p e c i f i c a nos nao temosl' (ent. nQ 10 ) 

" I n f elizmente nao posso Ihe informar pois nunca t i v e nenhucr. 1 

contato com a mesma pois esta so aparece para planejamento ficando em 

conteto apenas com os professores, eu acho que quern pode responder bem 

esta pergunta sao eles", (ent.n2ni> 

"Bom, eu nunca v i supervisora aqui na escola se e x i s t e ta mui-

to bem escondida porque eu conheco todo mundo daqui e nenhum e super-

v i s oral' 

"Nos nao temos uma supervisora no quadro de fu n c i o n a r i o s n6s 

somos a s s i t i d a s pela 1^3 regiao sempre que precisamos nas reunioes cha 

memos Socorro que e f u n c i o n a r i a da l n§ regiao mas atende a diversas es 

colas da cidade. "Sla e ume pessoa muito capacitada, esforgada e tern um 

otimo trabalho na regiao. Os metodos dela sao transformadores, com 1 1 

produgao de t e x t o s , sempre fez reciclagem, trinamentos para todas as 1 

escolas em conjunto. & um bom planejamento", ( e n t . n ^ l l ) 

PoTnao haver uma supervisora permanente na escola que pudesse 

desenvolver um trabalho d i a r i o com acompanhamento f i c a d i f i e i l para a l 

toumas pessoas ( l u n o s / f u n c i o n a r i o s ) reconhecerem o seu tra b a l h o , mas 1 

sabemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi que e necessario a presenga de um e s p e c i a l i s t a para exercer t a l 

fungao. j a que. e de grande importancia pois na p r a t i c a podera mudar 

"a educagao" que tern* 

Considerando que a supervisora sempre e chamada pela escola se 

faz presente e que nao tendo tempo s u f i c i e n t e para r e a l i z a | a o plena de 

seu trabalho pois atende a inumeras escolas, sua p r a t i c a educativa que 

e de um trabalho dinamico, competente, com recilagem e treinamento sok 

bre a proposta cons^r u t i v i s t a , atende a maior parte das necessidades da 

escola, 

"Pago sempre que possivel um trabalho todo com fundamentagao 

t e o r i c a com os professores. Be orientegao ,produgao de textos , t r i n a -

mentos, recilagem sobre a prDposta c o n s t r u r i v i s t a de TSmilio P e r r e i r a . 

A proposta da gente e l i b e r t a d o r a pensa que o aluno e su^jei^ 

to dentro da escola que ele nao e um objeto. •. para que va conscienti^ 

zar as pessoas, que v a i pelo nemos mudar um pouco as coisas... 

uoiii a gente t r a b a l h a , o r i e n t a no planed amen t o , oi^ienta na ' 1 

questao de selegao de conteudos, o r i e n t e na grade c u r r u l a r , o r i e n t a os 
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CON CIU S lO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao c o n c l u i r este r e l a t o r i o de suma importancia para mim, como 

e s t a g i a r i a do curso de pedagogia h a b i l i t a c a o em supervisao escolar 

f e i t o diretamente na escola, pode constatar como anda a relagao 1 

supervisor supervisados, a qual, vein se dando de forma um tanto de-

f i c i e n t e . Pois nao atinge e meta a que se propoe que e na, verdadea 

a t r a n s f ormagao da escola. 

No entanto o su e r v i s o r tern caminhado a passos largos para me_ 

l h o r a r esse relacionamento, pois e ele que esta tentando r e a l i z a r ' 

um trabalho inovador, c o n s t r u t i v i s t a , consciente. E&seando fazer um 

trabalho numa limha p o l i t i c o - p e d a g o ^ i c a . 

A p e r t i r d a i , pos30 ver que este trabalho em tempo vindouro 1 

podera proporcionar, o que f a r e s u r g i r um novo modelo de escola, a' 

qual, sera c c n s t r u i d a a p a r t i r da socializagao do seber, discussao' 

e sistematizagao da p r a t i c a pedagogica. 0 que nao podera se r e a l i -

zar sem a imobilizagao da escola para discussao p o l i t i c a , que para* 

i s s o derera tambem contar com apoio da comunidade. 

Com estas perspectivas em mente almejo poder r e a l i z a r na pra 

t i c a , dentro da comunidade por mim a s s i s t i d a , este trabalho qqui * 

des c r i to„ 
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