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RESUMO

0  presente relatorio tem por finalidade sistematizar o desenvolvimento de um trabalho de 
campo realizado entre os dias 16 a 30 de junho de 2016. A instituifao na qual este trabalho foi 
desenvolvido esta localizada na cidade de Sousa-PB, pertence a rede municipal de ensino e 
atende crian^as dos anos iniciais do Ensino Fundamental e Educagao Infantil. O objeto de 
estudo deste trabalho e a ressignifica^ao do Projeto Politico-Pedagogico (PPP) de uma escola 
publica, tendo em vista que o PPP e um documento relevante para orientar as a<?5es da 
unidade escolar. Este trabalho foi norteado pela indaga^ao: De que modo o Projeto Politico 
Pedagogico pode contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem? Fizemos 
o seguinte percurso metodologico: levantamento bibliografico e estudo teorico sobre o tema; 
analise do Indice de Desenvolvimento da Educa^ao Basica (IDEB) do Estado da Paraiba, da 
cidade de Sousa e da escola pesquisada; sondagem acerca do PPP junto a gestores e docentes; 
revisao do PPP junto a gestao escolar e coordenasao pedagogica; sugestoes e vivencias de 
estrategias que viabilizem a ressignifica^So do PPP. Quanto aos resultados constatamos que 
conseguir elaborar um PPP eficaz sem que os professores reconheijam sua responsabilidade 
nesse processo e um trabalho sem sentido. Mesmo que a coordenasao pedagogica elabore um 
documento novo ele nao sera posto em pratica, pois a equipe pedagogica e indiferente as 
c o n tr ib u te s  do PPP ou nao reconhece que tem o poder de transformar a realidade. 
Percebemos ainda a resistencia dos professores em aceitar as sugestoes da supervisora escolar 
em inovar as atividades desenvolvidas em sala de aula. As atribui9oes da supervisora se 
estendem as fu n ^ e s  da secretaria escolar, deixando-a, por vezes, ausente das salas de aula 
quando sua ajuda e precisa. Diante do exptosto, entendemos que este debate se aplica a tantas 
outras escolas brasileiras, portanto, nao encontramos conclusoes definitivas para solucionar os 
impasses da execupao do Projeto Politico-Pedagogico.

Palavras-chave: GestSo escolar. Projeto Politico-Pedag6gico. Escola.



ABSTRACT

This report aims to systematize the development o f a fieldwork conducted between 16-30, 
June 2016. The institution in which we performed such work is located in the city o f  Sousa- 
PB. It belongs to the municipal education system and serves children in the early years o f 
basic and child education. The object o f study in this paper is the redefinition o f the Political- 
Pedagogical Project (PPP) in a public school, bearing in mind that PPP is an important 
document to guide the school unit actions. We guided this study based on the question: How 
does the political-pedagogical project can contribute to improving the teaching and learning 
quality? We made the following methodological approach: bibliographic search and 
theoretical study on the subject; analysis of state o f Paraiba’s, city of Sousa’s and investigated 
school’s Basic Education Development Index (IDEB); survey on PPP with the managers and 
teachers; PPP review along the school management and pedagogical coordination; 
suggestions and strategies experiences that enable the redefinition of PPP. Regarding the 
results, we found that getting to develop an effective PPP without teachers acknowledge their 
own responsibilities in this process is a meaningless work. Even if the pedagogical 
coordination prepare a new document, they will not implement it because the pedagogical 
staff is indifferent to the PPPs contributions, or they do not recognize it has the power to 
transform the reality. We also see the teachers' resistance to accept the school supervisor’s 
suggestions to innovate the activities in class. The supervisor's duties extend to school office 
functions, leaving her sometimes absent from classrooms when they need her help. 
Considering the above, we believe this discussion applies to many other Brazilian schools, so 
we did not find definitive conclusions to address the deadlocks o f the political-pedagogical 
project implementation.

Keywords: School management. Political-Pedagogical Project. School.
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INTRODUCAO

O presente relatorio tem por finalidade sistematizar o desenvolvimento de um trabalho 

de campo realizado entre os dias 16 e 30 de junho de 2016, sendo que o periodo de 

observa9ao da escola foi realizado na primeira quinzena de junho deste ano. A institui^ao na 

qual este trabalho foi desenvolvido estd localizada na cidade de Sousa-PB, pertence a rede 

municipal de ensino e atende crianpas dos anos iniciais do Ensino Fundamental e Educa?ao 

Infantil.

A razao que levou a realiza^ao deste estudo foi a cxigencia da disciplina Projeto 

Vivencial do curso de Especializaqao em Planejamento e Gestao Escolar da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG). A referida disciplina tem uma carga horaria de 80h para 

desenvolvimento da experiencia pedagogica, pratica no campo e elabora^ao do relatorio.

O objeto de estudo deste trabalho e a ressignifica^So do Projeto Politico-Pedagogico 

(PPP) de uma escola publica, tendo em vista que o PPP e um documento relevante para 

nortear as a9oes da Unidade Escolar e que “exige uma reflexao acerca da concep9ao de 

educa9ao e sua rela9&o com a sociedade e a escola, o que nao deixa de lado uma reflexao 

sobre o homem a ser formado, as questoes vinculadas a cidadania, ao trabalho e a consciencia 

critica” (VEIGA, 2009, p. 164). Portanto, acreditamos que esta pesquisa e relevante para a 

comunidade escolar.

Nessa perspectiva, buscamos respostas para a seguinte indagaeao: De que modo o 

Projeto Politico-Pedagogico pode contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e 

aprendizagem?

Este projeto vivencial objetivou identificar situa9oes pedagogicas que sinalizem a 

necessidade de ressignifica9ao do Projeto Politico-Pedagogico. Mais especificamente: 

Averiguar junto a comunidade escolar se os objetivos estao sendo cumpridos e se as metas 

definidas foram alcan9adas; Propor a9&es que contribuam para a consecu9&o do PPP; Propor 

uma avalia9ao eficaz do PPP da escola.

Fizemos o seguinte percurso metodologico: Levantamento bibliografico e estudo 

teorico sobre o tema; Analise do Indice de Desenvolvimento da Educaqao Basica (IDEB) do 

Estado da Paraiba, da cidade de Sousa e da escola pesquisada; Sondagem acerca do PPP junto 

a gestao escolar e aos docentes; Revisao do PPP junto a coordena9&o pedagogica; Sugestoes e 

vivencias de estrategias que viabilizem a ressignifica9ao do PPP.

A escola escolhida esta localizada na periferia da cidade de Sousa-PB e chamou 

atene&o pelo fato de apresentar baixo IDEB e indice de evasao preocupante.
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No primeiro momento de sondagem na escola houve a p a rtic ip a te  da vice-diretora, 

da supervisora escolar e de 07 docentes. Antes de dar inicio a conversa solicitamos o PPP da 

escola, que se encontrava guardado em um armario na sala da diretoria, trancado a chave, ou 

seja, apenas a gestao escolar que possuia a chave teria livre acesso ao PPP. Ja com o 

documento em maos percebemos a curiosidade dos docentes em manusea-lo, demonstrando 

que ndo conheciam, por serem novatos, ou nao se lembravam do seu conteudo, no caso dos 

docentes que participaram da elabora^So do mesmo. Nesse momento, ao buscarmos os 

objetivos da escola no seu PPP, viu-se que havia a necessidade de uma ressignifica^So, o que 

foi proposto. Porem, ao tomarem conhecimento do que estava sendo pedido, alguns docentes 

come^aram a dar desculpas e simplesmente sairem, indicando que n&o davam import ancia.

Em um segundo momento os participantes receberam tres questionarios, que 

preferimos chamar de reflexao, e foram entregues da seguinte forma: o primeiro foi entregue 

na quarta-feira para ser respondido ate a sexta-feira, quando foi entregue o segundo para ser 

respondido ate a segunda-feira e neste dia seria entregue o ultimo para ser respondido ate a 

quarta-feira. Todos receberam a primeira reflex&o, mas 02 docentes alegaram que n5o tinham 

tempo, estas mesmas tambem se recusaram a receber a segunda reflexao. Quanto aos prazos 

apenas 01 docente entregava as respostas no mesmo dia que recebia, 01 docente entregava nos 

dias pedido s e outros 03 participantes entregaram a primeira reflexao no dia pedido e as outras 

duas foram entregues na sexta-feira apos o ultimo prazo, que seria a quarta-feira.

A primeira reflexao era sobre a escola, a segunda era sobre a docencia e a terceira era 

sobre a fo rm ato  discente. Nesta ultima deveriam ser pensadas a9oes concretas para 

conseguirem a lca z a r os objetivos da escola. Assim, poderiamos ressignificar o PPP atraves 

dos consensos das respostas as questoes. Por fim, deveriam realizar, na pratica, o que foi 

pensado. Para isto, tem ate o final do ano letivo de 2016, portanto, os resultados alcan9ados 

ndo serSo mostrados neste trabalho, pois as a9oes ainda estao em andamento.

Sentimos a incompreensao daqueles profissionais, que nao estavam interessados em 

refletir acerca dos problemas da escola que trabalham ha tantos anos para definir metas e 

a9oes para suprir as necessidades e melhorar o ensino-aprendizagem. Participaram da 

pesquisa a vice-diretora, a supervisora escolar e 03 docentes, ou seja, 42,8% dos docentes 

aceitaram participar da pesquisa. Nao houve a participa9ao da diretora escolar, pois a mesma 

estava de licen9a. Apresentamos a seguir as informa95es obtidas, na seguinte ordem: 

diagnostico da institui9ao, com a configura9ao fisica e funcional da escola pesquisada, 

caracteristicas do perfil sociodemografico; discussdo teorica e analise dos questionarios e as 

considerapdes finais.



14

1 PERCURSO M ETODOLOGICO

A pesquisa foi realizada em uma escola publica municipal localizada na periferia da 

cidade de Sousa-PB. Esta, fundada em 10 de julho de 1854, localizada na regiao do Alto 

Sertao da Paraiba, possui uma popula^ao de 65.803 habitantes (IBGE, 2010). Quanto a 

estrutura educacional no nivel fundamental e medio existem 34 escolas municipals, 20 escolas 

estaduais e 4 escolas privadas.

A institui^ao pesquisada oferece ensino na Educa^ao Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental. No ano letivo de 2016 foram formadas seis turmas, sendo o Pre III, 1° e 2° ano 

funcionando no tumo da manha e 3°, 4° e 5° ano fimcionando no tumo da tarde. Apenas uma 

turma por serie, diferente do ano anterior que havia duas turmas de 1° ano e uma turma do Pre 

II. As professoras das referidas turmas que nao formaram atualmente estao aposentadas. Este 

ano, ainda, a escola recebeu um professor de Educa^o Fisica, que cumpre uma aula por 

semana para cada turma.

Atualmente a escola conta com 07 docentes, 01 diretora, 01 vice-diretora, 01 

supervisora, 01 secretaria, 02 vigilantes notumo, 03 merendeiras, 02 auxiliares de servi90S, 01 

disciplina e 120 discentes regularmente matriculados e frequentando.

E importante salientar que existe um educandario que e um anexo da escola 

pesquisada, porem recentemente houve elei9ao de diretores em ambas, como o primeiro passo 

para seguir em busca dos demais requisitos do Ministerio da Educapao para dar autonomia ao 

educandario, que possui um quantitative maior de discentes, ou seja, 67% das matriculas 

pertencem ao educandario. Assim sendo, esta pesquisa nao abrange o anexo, mas ha dados, 

como o I DEB, que o abrangem.

Quanto a infraestrutura do predio e suas dependencies ja  existe um projeto de reforma 

do espa90, pois e uma constru9&o antiga datada de 1979. Dispoe de 04 salas de aula (cada 

uma com tres ventiladores, quadro branco e carteiras em bom estado), 01 sala de biblioteca, 

01 sala de diretoria, 01 sala de informatica (a unica climatizada e com forTo), 01 auditorio que 

foi dividido para funcionar o Programa Mais Educa9ao, 01 deposito, 01 cantina, 01 area que 

serve como refeitorio (com um bebedouro, uma mesa grande e sem cadeiras), 05 banheiros 

(com pias e descargas sem fimeionar) e 01 quadra de esportes descoberta.

A comunidade no entomo da escola e carente, com algumas casas de taipa, marcada 

pela violencia, prostitui9ao e consumo de drogas, conforme observamos a partir de conversas 

informais com pais e funcionarios.
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Os recursos financeiros da escola tambem estao limitados, remetendo a diminuii^ao 

nos gastos com material pedagogico a atual crise economica no Pais, e ainda, atraso no envio 

da merenda escolar, por vezes deixando as criangas sem o desjejum.

Observamos na tabela a seguir os indices atuais de aprovayao, reprova^ao, 

transferencia e evasSo, considerando o total de matriculas da escola e seu anexo. Os dados 

foram retirados do Projeto Politico-Pedagogico da escola, atualizado em julho de 2015.

Tabela 1: Rendimento Escolar
Educa^ao Infantil Ensino Fundam ental (1° ao 5° ano)

M atricula inicial 168 100% 355 100%

Promovido 146 87%

Aprovasao 307 86%

Reprova^ao 12 3%

Transferencia 06 4% 20 6%

Evasao 16 9% 16 5%

Fonte: Projeto Politico-Pedagogico

O IDEB da escola do ano de 2009 ultrapassou a meta projetada, porem em 2011 nao 

houve aumento e em 2013 ficou sem media na Prova Brasil. Em compara9ao ao IDEB do 

Estado e do Municipio a escola pesquisada apresenta um resultado preocupante, como 

observamos a seguir:

Tabela 2: Dados do IDEB
Escola Paraiba (total) Sousa

ANO Ideb Metas Ideb Metas Ideb Metas

observado projetadas observado projetadas observado projetadas

2009 2,8 2,6 3,9 3,4 3,4 3,3

2011 2,8 3,1 4,3 3,8 3,5 3,7

2013 - 3,4 4,5 4,1 5,1 4,0

2015 3,7 4,4 4,3

2017 4,0 4,7 4,6

Fonte: www.ideb.inep,gov.br
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Os docentes demonstram preocupa^ao com o rendimento dos alunos, chamando 

atengSo para a falta de disciplina, falta de aten9ao e pouca participa^ao da familia junto a 

escola, como problemas indicadores do insucesso.

A metodologia e mais restrita ao uso dos livros didaticos e atividades xerografadas, 

exceto a Pre-escola que nao recebeu livros. Foi elaborado urn calendario de revezamento de 

turmas na sala de informatica, permitindo que os alunos, urn dia na semana, utilizem os 

computadores (sem Internet) com a orienta^ao da sua professora, esta, no caso de nao possuir 

conhecimento de informatica, pede ajuda a supervisora escolar. Ha tambem uma TV e urn 

DVD mais utilizados na turma da Pre-escola, um som, um notebook e um Datashow, recursos 

que os professores podem levar para a sala de aula.

A supervisora escolar faz, no inlcio de cada bimestre, teste de leitura com alguns 

alunos que apresentam mais dificuldade para ver se houve ou nao avan^o. Estes sao 

acompanhados em horario oposto com atividades de refor^o por uma professora que tern o 

seu regime de trabalho T-40, enquanto que todas as demais professoras sao T-30.

Tabela 3: Dados sociodemograficos
Docentes Idade Forma^ao especifica Tempo na 

escola
Ano que 
leciona

Renda
salarial

P01 55 anos
Pedagogia e Pos 
graduacao em 

Psicopedagogia
34 anos Pre m

3 a 4 salarios 
minimos

P02 57 anos
Historia e Pos 

graduacao em Historia 34 anos 1° ano
3 a 4 salarios 

minimos

P03 25 anos Pedagogia 07 meses 2° ano
2 a 3 salarios 

minimos

P04 40 anos Pedagogia 10 anos 3° ano
2 a 3 salarios 

minimos

P05 65 anos Pedagogico 36 anos 4° ano
3 a 4 salarios 

minimos

P06 46 anos Matematica 09 anos 5° ano
3 a 4 salarios 

minimos

P07 37 anos
Educa93o Fisica e Pos 

gradua^ao em 
treinamento desportivo

05 meses Todos
4 a 5 salarios 

minimos

P08 57 anos
Pedagogia e Pos 
gradua^ao em 

Psicopedagogia
36 anos Gestao 4 a 5 salarios 

minimos

P09 30 anos
Pedagogia, Servi^o 

Social e Pos gradua9ao 
em Politicas Publicas

09 anos GestSio 2 a 3 salarios 
minimos

PIO 34 anos
Pedagogia e Pos 
gradua9ao em 

Supervisee escolar
02 anos Gestao 2 a 3 salarios 

minimos
Fonte: Dados da pesquisa 2016.



17

Destacamos que 06 professoras possuem mais de 40 anos de idade. Podemos perceber 

que a maioria das docentes ja  tern tempo de servi^o suficiente para pedir aposentadoria, fato 

que talvez gere certa acomoda^ao no trabalho. A tabela indica apenas o tempo de servi9o das 

docentes na rede municipal, porem alguns docentes ja  tinham experiencia pedagogica em 

outras institui9oes escolares. A renda acima de 3 salarios minimos justifica-se por manterem 

outro emprego em escolas estaduais.

Apenas 01 professora nao tem nivel superior. A P04 concluiu Pedagogia h& poucos 

meses. Temos apenas um participante do sexo masculino, este nao reside em Sousa-PB. A 

respeito do estado civil dos professores temos 07 casados, 01 viuva e 02 solteiras. Quanto a 

escolaridade do pessoal nao-docente: 03 tem ensino fundamental completo, 02 tem o nivel 

pedagogico e os demais possuem ensino medio completo.

O planejamento e realizado toda segunda-feira no contra tumo das aulas, o que nSo 

permite a intera9ao entre as professoras dos tumos da manha e da tarde. A escola nao 

funciona no periodo da noite.

A dire9§o escolar enfrenta diversos problemas com a comunidade local, que deprecia 

o predio, nao respeita as normas, como o horario de chegada e de saida dos alunos e horario 

de utiliza9ao da quadra de esportes da escola, que pertence a  comunidade, mas deveria ser 

utilizada no horario das aulas apenas pelos alunos.

A escola possui PPP, mas este nao apresenta objetivos e metas bem definidos. No PPP 

sao citados os principals problemas da institui9ao e propoe a95es, mas nao possui um piano de 

a9&o bem organizado. O PPP e um documento que nao fica acessivel a todos como deveria e 

foi elaborado sem a parti cipa9ao da comunidade escolar.

O PPP deve ser pensado por todos que constituem a comunidade escolar e seu texto 

deve confer como elementos basicos: as finalidades, a estrutura organizacional, o curriculo, o 

tempo escolar, o processo de decisao, as rek^oes de trabalho e a avalia9ao.

No proximo capitulo ressaltaremos os estudos teoricos que fundamentaram a pesquisa, 

com destaque para o Projeto Politico-Pedagogico como um documento que deve ser 

elaborado coletivamente. Enfatizaremos as contribui95es do PPP na qualidade da educa93o, 

oferecendo subsidios para nortear o trabalho docente, o qual exige reflexao constante da 

propria pratica.
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2 PRO JETO  POLITICO-PEDAGOGICO E SUAS IM P L IC A T E S  NA M ELHORIA 

DA QUALIDADE DO ENSINO E APRENDIZAGEM

0  Projeto Politico-Pedagogico e um documento que analisa a realidade da institui^o, 

suas caracteristicas, seu ideario de sociedade e de homem, propondo a^oes concretas para 

responder as demandas. levando ao alcance dos objetivos. Por isso deve ser elaborado com a 

pa rtic ip a te  da comunidade escolar, de acordo com o contexto no qual a escola esta inserida.

O projeto busca um rumo, uma dire^ao. E uma a^So intencional, com um 
sentido explicito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, 
todo projeto pedagogico da escola e, tambem, um projeto politico por estar 
intimamente articulado ao compromisso sociopolitico com os interesses reais 
e coletivos da populacao majoritaria. E politico no sentido de compromisso 
com a formacao do cidadao para um tipo de sociedade (VEIGA. 2013, p. 
13).

Saberemos o caminho que devemos seguir quando soubermos onde queremos chegar. 

E isto que o Projeto Politico-Pedagogico se propoe a fazer, guiar os passos dos agentes 

envolvidos no processo para atingir um fim comum, ou seja, a gestao escolar precisa da 

colabora^ao de todos, docentes, discentes, funcionarios, pais, na elaboragao do Projeto 

Politico-Pedagogico a fim de evitar improvisos e ter clareza das necessidades da escola, para 

que, atraves da resolu^ao dos problemas, de forma coletiva, haja o alcance das metas e 

desejos, levando a um verdadeiro ensino de qualidade.

As pessoas se habituaram a viver em um mundo capitalista e individualista, que nao 

ensina a viver coletivamente, trabalhar em equipe e ajudar ao proximo, especialmente no 

Brasil, que o govemo paga mal aos professores, envia poucos recursos para a educa9ao, 

desvalorizando a docencia e o ensino publico. A depender da consciencia dos docentes em 

planejar o desenvolvimento de um bom trabalho na escola, em se capacitar para formar o tipo 

de cidadao que a comunidade almeja, e que a transformagao acontece em cada individuo 

singular.

Planejar a educa^ao e a9ao de extrema relevancia para melhor organiza^So 
do trabalho na escola, cuja existencia so pode ser legitimada pela 
consecu9ao, com eficiencia, eficacia e qualidade, dos fins para os quais ela 
foi criada e e mantida pela sociedade. Observe-se que nao e possivel 
dissociar a ideia de planejamento educacional e escolar da necessidade de se 
desenvolver, atraves de discussoes e delibera9oes coletivas, um projeto 
politico-pedagogico da unidade escolar (ROMAO; PAD1LHA, 2012, p. 94).
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Faz parte das caracteristicas do profissional docente ser aquele que trabalha com o 

pensamento, que e formador de opinioes, mas que sabe respeitar o pensamento dos outros, 

que ouve as opinioes dos seus alunos e os leva a reflexao.

Em algum momento pode acontecer de os professores delegarem apenas a gestao 

escolar a responsabilidade pelos problemas da institui^ao. Ou a gestao resolver tomar as 

decisoes sem consultar a comunidade escolar. E como se utilizassem o termo “gestao 

democratica" sem que entendam, de fato, o seu significado. Para alguns professores, ainda, 

considerar as sugestoes dos pais dos seus alunos e algo impensado. Porem, para uma escola 

ter sucesso no cumprimento do seu projeto deve haver a participa^ao de todos os seus 

integrantes.

Pela participate na organiza^ao e gestao do trabalho escolar, os professores 
podem aprender varias coisas: tomar decisoes coletivamente, formular o 
projeto pedagogico, dividir com os colegas as preocupaijoes, desenvolver o 
espirito de solidariedade, assumir coletivamente a responsabilidade pela 
escola, investir no seu desenvolvimento profissional. Mas, principalmente, 
aprendem sua profissao (LIBANEO, 2015, p. 35).

A profissao docente se aprende na pratica e nao esta restrita apenas a sala de aula. E 

importante reconhecer suas limitacoes, saber lidar com os conflitos e nao desanimar, buscar 

sempre inovar os seus conhecimentos e trabalhar em equipe. Nao ha como elaborar o Projeto 

Politico-Pedagogico e colocar suas aijoes em pratica sem que antes sejam superados os 

desentendimentos entre os sujeitos envolvidos a ftm de chegarcm a um acordo sobre o que o 

grupo quer e o que precisa ser feito.

O professor nao tem compreensao do seu trabalho na complexidade que ele 
implica; esta alienado do seu quefazer pedagogico: foi expropriado do seu 
saber, situafao esta que o desumaniza, deixando-o a merce de pressdes, de 
ingerencias, de modelos que sao impostos como ‘receitas prontas’, 
impossibilitando um trabalho significativo e transformador, levando-o, por 
conseqiiencia, ao sofrimento, ao desgaste, ao desanimo, ao descredito quanto 
a educa^ao. a acomoda^ao. a desconfian^a, chegando mesmo a falta de 
companheirismo e de engajamento em lutas politicas e ate sindicais 
(VASCONCELLOS, 2014, p. 25).

O sistema educacional brasileiro oferece um modelo de educa^ao que funcionava com 

os jovens do seculo passado, mas que nao atende as exigencias atuais. As salas de aula e os 

metodos de ensino pouco se modificam, porem a mentalidade das crian^as se desenvolve 

rapidamente, no mesmo ritmo das inovapoes tecnologicas. Os professores com mais anos de
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experiencia geralmente relutam em mudar de mental idade e dar espaqo a curiosidade das 

crianqas, nao as permitindo ter contato com o ludico e com as novas tecnologias, muitas vezes 

porque planejar uma aula diferente exige criatividade e eles estao acostumados com os 

modelos pronto s.

O Projeto Politico-Pedagogico requer a  compreensao de que a realidade exige novas 

praticas pedagogicas. Metodos ultrapassados e professores acostumados com a rotina, 

reproduzindo pianos antigos, que funcionaram no passado, hoje precisam ser repensados de 

acordo com o publico-alvo da atualidade. O aluno nao esta mais em sala de aula apenas para 

aprender a ler, escrever e contar, ele deve ser ensinado, sobretudo, a pensar e se expressar. Por 

isso, os professores, antes mesmo de perceberem sua defasagem em tal contexto, devem 

sempre buscar sua capacitafao profissional.

A forma^ao continuada e uma maneira diferente de ver a capacitafSo 
profissional de professores. Ela visa ao desenvolvimento pessoal e 
profissional mediante praticas de envolvimento dos professores na 
organ iza^ao da escola, na organ iza^ao e articulacao do curriculo, nas 
atividades de assistencia pedagogico-didatica junto com a coordenasao 
pedagogica, nas reunioes pedagogicas, nos conselhos de classe etc. O 
professor deixa de estar apenas cumprindo a rotina e executando tarefas, sem 
tempo de refletir e avaliar o que faz (LIBANEO, 2015, p. 71).

E importante salientar que a forma^ao continuada nao depende apenas de estar 

matriculado em um curso ou assistir a uma palestra. O principal e o professor ser reflexivo e 

participativo, ter voz na escola para questionar e sugerir, saber ouvir os colegas de trabalho, 

os alunos, os pais, aceitando as opinioes contrarias e debater sobre, saber avaliar o curriculo, 

sua metodologia de ensino e ter interesse na mudan9a, sem medos, sem perder a alegria e o 

entusiasmo diante dos problemas. Todo professor tern capacidade para realizar suas 

aspiraqoes, independente dos obstaculos que surgirem.

A docencia competente somente se configura na pratica persistentemente 
inquirida pela reflexao pessoal e pelo discurso argumentative na comunidade 
da profissao de forma a tomar-se praxis de vida. Ela nao e realizada, por 
outra parte, senao na referenda e no confronto da aprendizagem dos alunos. 
E evidente que o professor nao ensina senao na medida em que os alunos 
aprendem (MARQUES, 2013, p. 154).

Nao ha como permitir que a realidade fosse camuflada, pois o pensamento de mudan9a 

e urgente. Os professores poderao repensar sua pratica a partir do desempenho dos alunos.
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O Projeto Politico-Pedagogico deve mostrar a realidade buscando modifica-la. Assim 

como o contexto escolar esta sempre em transformagao, o Projeto Politico-Pedagogico e um 

documento inconcluso, que deve ser ressignificado ou corre o risco de desaparecer, pois o 

conteudo do seu texto, a epoca em que foi escrito, n2o mais se aplica a realidade atual. O que 

justifica que muitas escolas deixem o seu projeto engavetado, quando deveria estar ao alcance 

de todos os agentes da escola.

A escola nSo 6 feita apenas de salas de aula, por isso nao se deve atribuir as 

responsabilidades somente para os professores, todos devem assumir o compromisso com a 

educagao. O trabalho docente e cercado de paradigmas que levam o professor a falta de 

esperanga em relag&o k melhorias nas suas condigoes de trabalho, o que reflete no ensino.

A respeito do desempenho do corpo docente, o descaso do Estado para com 
a escola publica, articulado com as multiplas determinagdes sociais, 
economicas, politicas e culturals que condicionam a realizagao do trabalho 
docente, tem levado a configurer o professor como um profissional que 
convive com condigdes inteiramente desfavoraveis de trabalho, ganha 
miseravelmente, apresenta formagao academica inadequada e possui uma 
concepgao de mundo que nao se coaduna com os fins da transformagSo 
social e da universalizagSo do saber. Tudo isso reflete-se em seu cotidiano 
escolar, como um misto de insatisfagao pessoal, comodismo, 
descompromisso com o trabalho, frustragao profissional e apatia com relagio 
aos interesses do educando (PARO, 2008, p. 76-77).

Sem existir um trabalho unificado na escola e como se cada turma tivesse a “cara” do 

seu respectivo professor. Cada professor com seu planejamento, sem um trabalho em equipe, 

sem aprender com o outro, debater os problemas que sao comuns da comunidade local ou 

refletir as circunstancias que se apresentam diariamente. Para atrair os alunos e interessante 

que os professores revejam o seu fazer pedagogico.

Alguns educadores menos comprometidos nio alteram seu fazer. Continuam 
contado suas “belas mentiras” como se desejassem, por repetigSo, 
convencer-se das verdades radicals que recitam. Outros, mais preocupados, 
aguardam que algo acontega, que alguem fomega “coisas praticas” para 
solucionar as situagdes do interior de suas salas de aula. Outros, ainda, 
procuram transformar criativamente suas praticas, impulsionados por uma 
angustia salutar que nao permite a acomodagao (RESENDE, 2013, p. 54).

A aprovagao de um processo de ressignificagao precisa ser voluntaria, ninguem pode 

ser obrigado a se expressar para propor mudangas sobre aquilo que nao lhe causa certa 

inquietude. Trata-se de sonhar e sensibilizar os sujeitos que acreditam que a transformagao e 

possivel.
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3 ANALISE E DISCUSSAO DOS DADOS

0  cotidiano escolar, por mais bem administrada que seja a institui9ao, acaba gerando 

s itu a te s  complexas, seja envolvendo alunos, pais, professores ou gestSo. Do mesmo modo, o 

trabalho pedagogico pode nao render os resultados esperados. Sao sinais de que a melhoria da 

qualidade do ensino e aprendizagem se faz necessaria.

Perceber as necessidades da escola, trazer os problemas a tona e propor mudan9as sao 

ftu^oes de sujeitos senslveis as causas da educa9ao. O ato de refletir e condi9ao para a 

transforma9ao e crescimento. Assim, partindo das nossas a9Ses no espa90 que temos, a busca 

deve ser incansavel em prol da qualidade do ensino.

O Projeto Politico-Pedagogico e o documento que traz no seu texto toda a realidade 

da escola e, essencialmente, objetivos, metas e a9oes. Segundo Vasconcellos (2014) o PPP 

contem tres partes: Marco Referencial, Diagnostico e Programa9ao, que busca responder, 

respectivamente, as perguntas: O que queremos a lcazar?  O que nos falta para ser o que 

desejamos? O que faremos concretamente para suprir tal falta?

Todo PPP deve conter na sua primeira parte uma defmi9ao de sociedade e de homem 

que quer formar, de a9ao educativa e das caracteristicas da escola. Apos este reconhecimento, 

deve buscar as necessidades e propor a9&o.

Avaliar este documento nao e tarefa facil, menos ainda 6 sensibilizar a comunidade 

escolar a sair da sua zona de conforto para que algo seja feito a fim de a lca z a r com eficiencia 

e eficacia as finalidades da escola.

Assim, foi preciso inquirir professores e gestores, levando-os a pensar sobre sua 

profissao e a escola, local de trabalho e campo desta pesquisa. Foram aplicadas tres reflexSes, 

sobre a escola, sobre ser professor e sobre a pratica, entregues uma de cada vez, em dias 

altemados. A escola pesquisada possui 07 professores, 01 diretora, 01 vice-diretora e 01 

supervisora escolar, e contamos com a participa9ao de 03 professores, da vice-diretora e da 

supervisora. Os demais membros justificaram a falta de tempo para nao participarem, 

impossibilitando ate mesmo conversar e ouvir as sugestoes.

Acreditamos que os consensos das respostas as questoes podem levar a mudan9a no 

conteudo do PPP da escola pesquisada. E um desafio para a educa9ao fazer com que os 

professores repensem a sua prdtica. Nossa inten9&o era leva-los a reflexao, pois, diante do 

resultado do rendimento dos altmos e da observa9ao da escola, identificamos professores com 

praticas improdutivas.

A seguir apresentamos as respostas dadas pelos participates e sua respectiva analise.
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3.1 Sobre a escola

No primeiro dia da reflexao os professores foram instigados a pensar sobre a escola. O 

primeiro questionamento foi acerca do papel da escola na vida das crian9as. Na justificativa 

dos professores a essa questao percebemos que responderam de forma generica husoes que 

poderiam se aplicar a outros espa^os educativos.

Dois professores tratam a escola como local de formafao intelectual:

A escola e o lugar onde a crian9a devera encontrar meios de se preparar para 
realizar seus projetos de vida, tanto na forma^ao intelectual quanto moral
[-l(POl).
O papel da escola na vida da crian9a e a de forma9ao do cidadao, seja ela no 
intelectual (cognitivo) como no social (P07).

Outros dois professores reconhecem a escola como o espa90 para apreender 

conhecimentos:

A escola e a porta de entrada para o acesso ao mundo do conhecimento. 
Atualmente a escola vem buscando desenvolver a personalidade da crian9a, 
explora seus talentos, trabalha a sociali^ao, as regras de convivencia, entre 
outros [...] (P09).

A escola e o espa90 que leva ao aluno condi9oes para aprender e apreender 
conhecimentos (PI0).

A escola se difere dos demais espa90s educativos por proporcionar a educa9ao formal, 

o que nao garante a forma9ao integral do sujeito, que pode se desenvolver atraves das suas 

rela9oes com o meio e produzir os mais diversos conhecimentos.

O segundo questionamento foi em rela9ao aos espa90s sociais que as crianqas tinham 

para se desenvolver naquela localidade, alem da escola.

Dois professores consideraram a igreja como espaqo educativo:

Alem da escola, apenas a igreja e a rua (P03).

Nao ha outros espa90s sociais na comunidade alem da escola e a igreja. Na 
igreja poucas crian9as frequentam [...] (P10).

Os demais professores responderam que havia apenas a escola. O P07 ainda citou a 

quadra poliesportiva, que poderia ser um espaqo educativo se estivesse em uso:
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Em rela^ao a essa comunidade, alem da escola so existe a constru9ao de uma 
quadra poliesportiva e mesmo assim esta parada (P07).

Percebemos que a comunidade local nao oferece outros espa^os sociais onde as 

crian^as pudessem ter acesso a cultura, teatro, lazer. Por outros termos, e necessario 

reconhecer que a escola e por excelencia o unico lugar socialmente determinado para 

promover o desenvolvimento integral das crianqas. Observamos, ainda, que alguns pais 

protegem seus filhos por se preocuparem com a falta de seguranqa do bairro. Alguns pais vao 

4 escola no horario de recreio ficar com os filhos, impedindo-os de brincar e socializar com as 

outras crian9as.

Na ultima questao buscamos saber a opiniao deles sobre se a escola poderia prejudicar 

ou ajudar uma crian9a. Em conversas informais esse topico gerou muita discussao. Tres 

professores responderam que ha possibilidade de prejudicar:

O sentido da escola e para ajudar, mas ela pode prejudicar. Existem 
circunstancias que ocorrem na escola que podem acarretar uma serie de 
problemas na vida fiitura da crian9a (P01).

A escola prejudica uma crianqa se permitir situa^oes que causem mal a sua 
saude psicologica. Jamais ira ocorrer aprendizado se a crian9a estiver indo 
para a escola forgada pelos pais e sem se sentir bem naquele ambiente (P03).

[...] quando a crian9a chega a escola encontra estrutura escolar desfavoravel, 
professores mal pagos, poucos recursos, pais desinteressados. Tudo isso 
pode acarretar prejuizos e um fiituro frustrante (P10).

Dois professores acreditam que a escola so ajuda, como mostra as falas seguintes:

A escola foi feita para ajudar, nunca para prejudicar. A escola e seus 
profissionais tern a obriga9ao moral de formar o cidadao (P07).

O espa9o escolar so busca propostas para a melhoria dos alunos, buscando 
adotar estrategias que surtam efeitos significativos na vida de cada crian9a 
[ - ]  (P09).

Acreditamos que a essencia de um orgao publico e beneficiar os individuos, mas 

diante dos servi90s que a escola oferece, se tratando de relaqoes pessoais tanto pode acontecer 

de ajudar ou prejudicar. E necessario fazer a pondera9ao de que quando a escola e omissa em 

rela9ao ao suporte intelectual que deveria oferecer aos alunos e nao o faz esta comprometendo 

o futuro das pessoas que a ela tiveram acesso.
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[...] Lidamos com gente, com crianfas, adolescentes ou adultos. 
Participamos de sua forma<?ao. Ajudamo-los ou os prejudicamos nesta busca. 
Estamos intrinsecamente a eles ligados no seu processo de conhecimento. 
Podemos concorrer com nossa incompetencia, ma prepara?ao, 
irresponsabilidade, para o seu fracasso. Mas podemos, tambem, com nossa 
responsabilidade, prepare cientifico e gosto do ensino, com nossa seriedade 
e testemunho de luta contra as injusticas, contribuir para que os educandos 
vao-se tomando presengas marcantes no mundo (FREIRE, 2009, p. 47, grifo 
do autor).

Diante das observances do grupo percebemos que a primeira reflexdo cumpriu seu 

papel, apesar das respostas escritas serem curtas. Que permane^a o pensamento de que a 

escola e o espago socialmente constitui'do que tem a incumbencia de contribuir com o future 

da crian9a. Nosso proposito era faze-los refletir sobre a funnao social da escola e os reais 

impactos que tem na forma^ao das crian^as que passam muito do seu tempo na escola, 

esperando desta subsidios que contribuam no seu desenvolvimento integral.

3.2 Sobre ser professor

No ato de devolu^&o da primeira reflex§o, sobre a escola, os professores receberam as 

questoes seguintes que eram sobre ser professor.

A primeira questao perguntava se consideravam a profissao de professor importante e 

todos afirmaram que sim. Tres professores assinalaram que o professor e formador:

Sim. Porque o professor e um formador de opiniao, portanto, de suma 
importancia na formafdo dos educandos, que serao agentes transformadores 
da sociedade (P01).

Sim. Porque o professor e um agente formador de um cidadao, e um 
instrumento de transforma^So de uma sociedade (P07).

Sim. O professor, seja ele de qualquer nivel escolar, tem grande importancia 
para a sociedade, pois esta contribuindo para formar cidaddos que irao 
intervir no ambiente em que vivem (P10).

Dois professores apontaram que a profissao de professor e importante por formar 

outros profissionais:

Sim. Porque o professor e o profissional que forma todas as outras 
profissoes, mas seu trabalho nSo visa apenas o mercado de trabalho. O 
professor e um mediador no processo de construqao de conhecimentos (P03).

A profissao de professor e a mais importante de todas, porque ele forma do 
medico ao engenheiro, passando pelos cientistas, nenhuma atividade e tao
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essencial a uma sociedade como a educa^ao. E por isso tambem que o 
professor tem de ser cada vez mais valorizado e respeitado (P09).

A contradi9ao que nos atinge nesse ponto e que todos reconhecem a importancia da 

profissao de professor, mas o professor n&o 6 valorizado pela sociedade e se ele nao tiver 

firmeza do seu valor acaba sendo tornado por um sentimento de inferioridade em rela9&o a 

outros profissionais. Entretanto, e necessario que se diga que algumas vezes a ideia de que o 

trabalho docente pode ser feito de qualquer jeito atinge alguns profissionais que come9am eles 

proprios a negar o valor social que tem, e preciso reconhecer que nem todos os professores 

tem uma pratica educativa que corresponda ao papel que verdadeiramente deveriam ocupar na 

sociedade.

Na segunda questao, sobre se existem professores eficientes e professores ineficientes, 

as respostas tambem foram unanimes. Todos responderam que sim. Destacamos as seguintes 

falas, que se assemelham por remeterem os professores eficientes ao exercicio por amor:

Sim. Os professores ineficientes sao aqueles que ndo tem vocafSo, trabalham 
apenas pelo dinheiro e nao por amor (P03).

Sim. Existem aqueles que estao exercendo a profissao por amor ao trabalho, 
esses sim se dedicam e se preocupam com a aprendizagem dos alunos, 
outros que estSo por falta de op9ao ou por uma estabilidade e fazem do 
trabalho um faz de conta (P10).

Entao, segundo os sujeitos da pesquisa, o que vai definir se um professor e eficiente ou 

ineficiente nao sera a forma9ao academica, mas o sentimento que o leva a ensinar. Ve-se aqui 

uma visSo equivocada e superficial do que 6 ser um professor eficiente. A falta de 

compreensao da fmujao social da escola faz com que muitos docentes tambem nao entendam 

qual o papel social do professor enquanto professional da educa95o.

Na terceira questao solicitamos a defini95o do que e ser um bom professor. Dois 

professores remeteram a ser etico:

E ter responsabilidade, ter etica em sala de aula, e saber transmitir para o 
aluno e ter compreensao com os problemas de sala de aula, entendendo os 
alunos (P03).

E ser uma pessoa antenada com as mudan9as da sociedade, esclarecida em 
atitudes, ser etico dentro e fora da escola, buscando sempre valores morais 
para a sua vida. Alem de ser um etemo transmissor de seus conhecimentos 
(P07).
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Na concep^ao de outros dois professores as respostas estao ligadas a dimens&o 

cognitiva:

Ser bom professor e tra$ar metas ambiciosas com a turma, envoiver alunos e 
familias, planejar com cuidado as aulas e dar suas aulas com eficiencia 
(P09).

O bom professor hoje precisa ser flexivel e consciente, saber lidar com as 
diferenfas, ajudar o aluno a refletir, precisa ser um mediador do 
conhecimento (P10).

Esperamos que o professor se reconheqa como bom e que seu discurso nSo seja 

contrario a pratica, por exemplo, falar em dtica e nSo ter etica no seu ambiente de trabalho. De 

modo geral, todos falam que a educaqao e algo muito bom para as crian9as, todos dizem que o 

professor e um profissional muito importante, e ainda, dao as caractensticas de um bom 

professor, neste caso, cabe refletir como esta sendo suas praticas individuais cotidianas.

[...] E pensando criticamente a pratica de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a proxima pratica. O proprio discurso teorico, necessario a reflexao 
critica, tern de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a 
pratica. O seu “distanciamento” epistemologico da pratica enquanto objeto 
de sua analise, deve dela “aproxima-lo” ao maximo. Quanto melhor fafa esta 
opcra^ao tanto mats inteligencia ganha da pratica em analise e maior 
comunicabilidade exerce em tomo da superafao da ingenuidade pela 
rigorosidade. Por outro lado, quanto mais me assumo como estou sendo e 
percebo a ou as razoes de ser de porque estou sendo assim, mais me tomo 
capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingenua 
para o de curiosidade epistemologica (FREIRE, 1996, p. 39).

Tlnhamos o proposito de faze-los refletir sobre as diferentes praticas educativas. Por 

isso na quarta questao buscamos saber qual a pior lembranqa que eles tinham dos seus 

professores. Dois professores afirmaram nao ter nenhuma lembran9a ruim. Os demais deram 

as seguintes respostas:

Quando o professor ficava conversando e nao explicava, aparentando nao 
dominar o conteudo (P03).

Ver no rosto de alguns a falta de perspectivas na sua profissao e 
consequentemente a falta de oportunidade para os seus alunos (P07).

A pior lembranea que tive de um professor foi sua falta de etica, quando se 
negou a repetir sua explicafSo de um assunto nao compreendido (P09).

Devemos pensar que podemos estar gerando nos nossos alunos as Iembran9as ruins 

que temos dos nossos professores. Os alunos nao tern espa90 para fazer uma avalia9ao dos
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professores. Se o aluno tira nota baixa e porque nao estudou. Raramente o professor repensa 

sua pratica, habitualmente cada ura considera que esta fazendo o melhor, ou o possivel. E 

quando erra tem sempre uma justificativa para seu proprio erro. O fato de estar na sala de aula 

numa posigao de autoridade em relagao ao aluno, dificilmente urn professor cria uma situagao 

em que sua pratica possa ser questionada. Isso muitas vezes faz com que praticas equivocadas 

herdadas da experiencia que o professor viveu como aluno, reproduza na condigao de 

professor.

[...] Como romper com a irracionalidade de um processo no qual nao esta 
previsto de fato nenhum mecanismo de avaliagao e acompanhamento de sua 
qualidade? Com isto o aluno e sua familia continuarao assumindo a culpa 
que lhes e impingida, ja que nao tem condigdes de perceber o quanto a 
escola cumpre mal sua obrigagao. Mas como se pode afirtnar que o aluno 
nao aprendeu sem reconhecer que a escola nao ensinou? (PARO, 2008, p. 
80).

Na quinta questao, ao contrario da anterior, buscamos saber qual a melhor lembranga 

que eles tinham dos seus professores. A P01 nao citou quais eram as lembrangas adoraveis 

que na fala ela afirmou ter. Os demais remeteram a motivagao, transmissao de conhecimento, 

amor e estimulagdo.

Quando o professor motivava o aluno a participar sem que aquilo fosse 
valendo nota, ou seja, ninguem tinha obrigagao, mas fazia e gostava. (P03).

A busca constante pelo conhecimento e a transmissao do mesmo para os 
seus alunos (P07).

A melhor lembranga era nas festividades do dia das criangas que sempre era 
realizada com muito amor e atengao a todos (P09).

Lembro de uma professora de Matematica da 5a serie que me ajudou muito 
na socializagao, eu era uma crianga muito timida, mas ela sempre me 
encorajava e estimulava para os estudos (P10).

Como seres humanos que somos estamos suscetfveis a erros e acertos e nossas agoes 

podem gerar sentimentos bons ou ruins que marcam a vida das outras pessoas que estao ao 

nosso entomo. O professor deve ter responsabilidade e estar preparado para lidar com os 

relacionamentos interpessoais e cuidar das emogoes suas e dos alunos. A relagao professor- 

aluno e algo decisivo no processo de ensino e aprendizagem.

Na ultima questao perguntamos quais marcas querem deixar nos alunos. Algumas 

respostas lembram o papel da escola. Dois professores responderam que querem preparar 

cidadaos.
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Quero deixar minha nobre missao de levar conhecimento e preparar cidadaos 
conscientes (P01).

Formar cidadaos capazes de tomar decisoes e fazer com que eles caminhem 
com as proprias pemas (P07).

Tres professoras mostraram que querem deixar marcas afetivas.

Marcas de uma professora que trata seus alunos com respeito, que transmite 
carinho, que ensina bem e aprende com eles (P03).

Creio que o professor deve deixar de si o melhor, ou seja, o professor deve 
deixar a impressao que sua sala e urn lugar privilegiado onde foi construido 
vinculos afetivos e que conseguiu repassar seus conteudos de forma ludica 
(P09).

Quero deixar boas lembran9as de uma educadora que procurou sempre estar 
ao lado do aluno, incentivando a ser uma pessoa melhor sempre (P10).

Nenhum professor e igual ao outro e cada professor pode deixar diferentes marcas nos 

seus alunos. Enquanto urn aluno o considera perfeito, outro aluno pode nSo ter afinidade. Em 

se tratando de re d o e s  humanas existe uma complexidade que foge a compreensao humana. 

Os professores pesquisados demonstram esfor9os para influenciar seus alunos da melhor 

maneira para que estes fiquem com uma boa lembran^a de seu professor. Tais perguntas 

foram feitas com o proposito de que refletissem que o aluno que esta em forma9ao vai se 

constituindo socialmente a partir das experiencias que vivencia.

3.3 Sobre a pratica

Na data marcada para entregarem a segunda reflexao ningu&n havia respondido as 

questoes. Mesmo assim foi entregue a terceira e ultima reflexao. Esta, devolvida juntamente 

com a segunda apos dois dias de atraso, obteve respostas que deixaram a desejar.

Foi explicitado para entendimento de todos que as reflexdes aqui propostas 

objetivavam propor a9oes que serviriam para ressignificar o Projeto Politico-Pedagogico da 

escola.

Primeiramente perguntamos aos professores o tipo de homem que eles querem formar. 

Houve um consenso entre quatro professores de que eles querem formar cidadaos e, ainda, 

que conhe9am seus direitos e deveres.
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Quero formar um cidadao critico, conhecedor dos seus direitos e deveres 
(P01).

Formar um cidadao que reconhe?a os seus direitos e cumpra os seus deveres 
(P07).

Temos o dever de formar um cidadao critico e reflexivo socialmente (P09).

O desejo e de formar cidadaos criticos, conscientes dos seus direitos e 
deveres, que possam contribuir com o bem estar das pessoas e com a 
sociedade em que vivem (P10).

Sera que o cidadao precisa ter acesso a educa<,;ao escolar para ter entendimento dos 

seus direitos e deveres?

Uma professora afirmou que quer formar o homem que faz bem a sociedade:

Quero formar o homem que faz bem a sociedade, que contribui para um 
mundo mais justo e humano e que reconhece seu inacabamento, buscando 
aprender algo novo todos os dias (P03).

Em todas as respostas percebemos que o homem e formado para atuar na sociedade 

verdadeiramente, sem aliena9ao. Porem, para agir ainda melhor no mundo o homem 

precisaria aprender saberes, entre eles ler, escrever, interpretar, entender a Historia. Ademais, 

a escola nao pode perder o seu espa^o.

Entretanto, e interessante destacar que nenhum professor demonstra conhecer as 

finalidades da Educa9ao Basica conforme a LDB, Lei 9.394/96, que estabelece que a 

Educa9ao Basica deve formar para o exercicio pleno da cidadania, prepara9£io para estudos 

posteriores e inser9ao no mercado de trabalho. Muitas vezes dizer que forma o aluno para 

conhecer seus direitos e deveres e um jargao repedido aleatoriamente, pois a maior lei do Pais 

e a Constitui9Ek> Federal e e muito dificil se encontrar um trabalho na escola de estudo da 

Constitui9ao, principal documento a estabelecer os direitos do cidadao brasileiro.

Por fim, perguntamos quais a95es concretas podemos fazer para conseguir formar o 

homem que queremos. As a9oes aqui elencadas nao deveriam Hear apenas no ambito do 

discurso ou integralizadas no Projeto Politico-Pedagogico da escola, mas sim estarem 

presentes na pratica. Obtivemos as seguintes respostas:

Colocar-se na situa^ao de que nem sempre o professor sabe tudo e que 
qualquer aluno e portador do conhecimento, desta maneira o aprender se 
toma mais interessante e prazeroso (P01).
Tomar as aulas mais prazerosas, sem que o aluno se sinta pressionado a 
aprender os conteudos didaticos, mas que aprenda ao mesmo tempo em que
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se diverte, atraves de atividades iudicas envolvendo leituras, contaqao de 
historias, jogos matematicos, feiras de ciencias, projetos socioambientais e 
culturais (P03).

Transmitir os conhecimentos que aprendemos de forma que os alunos 
assimilem e os transformem ou agreguem a sua formaqao (P07).

Unir familia e escola, firmando um compromisso, buscando inserir na 
crianya valores e costumes, a levando a ser um ser construtor de um futuro 
brilhante (P09).

Criar condiqoes para que a crian^a desenvolva suas capacidades e 
habilidades e tenha autonomia de pensamento; orientar e ajudar os alunos a 
escolherem um caminho de vida, a terem atitudes corretas diante das 
situaqoes cotidianas; enxergar o aluno como indivlduo ativo no processo 
ensino-aprendizagem, no entanto, reconhecendo suas particularidades e 
necessidades (P10).

Os professores citaram objetivos que os orientam no relacionamento com os alunos e a 

familia, mas nao abrangem as estrategias que permitiriam melhorar a dinamica da escola 

como um todo, da comunidade escolar e da gestao.

A escola pesquisada nao esta apresentando bons resultados, pouca quantidade de 

matriculas, aprendizado insatisfatorio. Os professores nao trabalham em equipe e nao refletem 

os problemas do cotidiano. O ambiente educativo exige a satisfa^o dos alunos, mas depende 

da vontade do professor, pois independente de o servi^o prestado for bom ou ruim, ao final do 

mes os professores recebem seu salario.

[...] Nao perder a ludicidade, o prazer e a alegria de penetrar no 
desconhecido em busca de respostas parciais, sempre parciais, parte deste 
fogo que mantem o ela de viver. E isto ligado a uma busca de s o lo e s  para 
os problemas que nos atropelam e amea9am nossa propria sobrevivencia. 
Sobrevivencia que, para ser valida. tern que ser digna. Vale dizer, tern que 
ser compartilhada em um mundo mais igualitario.
Para que isto ocorra, e necessario sabermos aonde queremos ir. Que caminho 
escolher. Parece que nao sabemos que estamos no mesmo impasse de Alice 
(no Pais das Maravilhas), quando encontrou o gato [...] (GARCIA, 2007, p. 
64).

E necessario mudar a rota e os professores nao sabem qual caminho seguir e nao 

demonstram vontade de descobrir. E urgente repensar a escola e buscar mudanqas para que 

todos fiquem satisfeitos, ja  que ha descontentamento tanto por parte dos professores, que se 

acomodaram diante das dificuldades, quanto por parte dos alunos, que nao aprendem.
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3.4 lim a sugestao

Analisando o IDEB da escola, os relatos das professoras de 1° a 5° ano e os testes de 

leitura feitos pela supervisora escolar percebemos que as crian^as atendidas naquela 

institui^ao apresentam um deficit de leitura. Observamos que algumas crian9as do 4° ano 

copiam os conteudos do quadro branco com boa caligrafia, mas nao sabem ler o que 

escrevem. Assim, propomos buscar estrategias para melhorar o letramento.

Contudo, algumas professoras de imediato justificaram que para inovar as aulas elas 

necessitavam de tempo para produ9ao de material pedagogico e recursos didaticos que a 

escola nao dispunha. A qualidade da educa9ao nao depende apenas do professor, mas 

acreditamos que a indisponibilidade em buscar melhorias reflete a ma forma9ao ou 

simplesmente a acomoda9§o do professor ultrapassado. Talvez por se tratar de uma escola de 

periferia, que e pouco reconhecida pelo municipio.

O trabalho de ensinar na periferia das cidades e no meio rural e conhecido 
como uma atividade subordinada as decisoes do clientelismo local, recaindo 
sobre o professor arbitrariedades provenientes de diferentes escaloes, 
montados pelo Estado para exercer “protecionismo”, “controle” e outros 
“mandos” sobre a escola (CALAZANS, 2011, p. 29).

O professor deveria come9ar a chamar mais aten9ao dos govemantes, nao ser um 

subordinado, mas sim ser um cidadao critico, reflexivo e conhecedor dos seus direitos e 

deveres, como deseja que os alunos sejam. Desse modo, se a escola passasse a ter mais 

destaque, apresentando melhores indices nas avalia9oes do INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas) e oferecendo um servi90 de qualidade com o que dispoe ao seu alcance 

nao haveria desanimo nem por parte de professores e alunos.

A ousadia do fazer e que abre o campo do possivel. E e o  fazer -  com seus 
erros e acertos -  que nos possibilita a construfao de algo consistente. Ousar 
fazer, se jogar no que se faz, me parece uma boa receita para a perpiexidade 
de Alice em seu dialogo com o gato. Perpiexidade que, em grande parte, e 
nossa tambem. Mas nao partimos do zero. Temos toda uma historia que nos 
possibilita vislumbrar pistas de caminhos. Sabemos que o exercicio da 
solidariedade, da igualdade e da ffatemidade passa, antes de mais nada, por 
cada um de nos mesmos, no nosso cotidiano -  e isto e uma boa dire9ao a 
seguir. Neste caso, nao dependemos de ningu^m. (GARCIA, 2007, p. 67).
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Os problemas que hoje se apresentam na escola iriam diminuir no momento em que a 

comunidade escolar passasse a confiar que nao existem limites quando existe empenho e 

trabalho determinado para promover os nossos sonhos e desejos.

A P03 se comprometeu em realizar na sua turma atividades para maior estimula^ao 

das habilidades de leitura. De agosto a dezembro de 2016 as crian^as do 2° ano irao vivenciar 

metodologias voltadas a um ambiente alfabetizador, pois de 22 alunos matriculados apenas 05 

estao alfabetizados. Sugerimos que diariamente as crian^as tenham acesso a diferentes textos, 

como poemas, historias em quadrinhos, cantigas, parlendas, refletindo e promovendo a 

autonomia e criatividade da leitura e da escrita. Os livros paradidaticos disponibilizados 

gratuitamente pelo MEC encantam os alunos e devem estar ao alcance deles na biblioteca da 

escola e dispom'veis para emprestimo. A cidade conta com uma biblioteca municipal e um 

Centro Cultural onde pode ser realizada alguma atividade extraclasse. Certamente. ao final do 

ano letivo as crian^as terao aprimorado o gosto pela leitura.
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CONSIDERACOES FINAIS

Durante o desenvolvimento deste estudo adquirimos diversos conhecimentos e 

experiencias inerentes aos profissionais da educa9ao, levando a uma compreensao da escola 

pesquisada e da organiza9ao do trabalho pedagogico.

Reafirmamos que o Projeto Politico-Pedagogico e um documento relevante na gestao 

escolar, por nortear o trabalho a ser desenvolvido pela gestao escolar e equipe pedagogica, a 

fun de minimizar os problemas atuais, estabelecendo a9oes e metas para atingir a qualidade 

educacional desejada.

A comunidade escolar ainda nao reconhece o PPP como um guia. Assim como os 

professores se reunem, semanalmente ou quinzenalmente, para o planejamento das atividades 

realizadas nas proximas aulas, destacando os objetivos e metodologias, o PPP tambem tern 

essa fwnpao de registrar as a9oes previstas para um ano letivo, podendo passar por uma 

ressignifica9ao de acordo com as necessidades que se apresentam no decorrer do processo.

Com base na observa9ao da escola pesquisada vimos a necessidade de ressignificar o 

PPP daquela institui9ao, estabelecendo objetivos atingiveis diante das possibilidades, gerando 

um novo documento que estivesse ao acesso da comunidade escolar e nSo trancado em um 

armario. Porem, a maioria dos professores se negou a cumprir seu papel de sujeitos 

reflexivos, nao participando da avalia9ao do Projeto Pedagogico.

As respostas das reflexoes nos possibilitaram entender a concep9ao dos professores 

acerca da sua profissao e da escola. Percebemos que a reflexao e uma pratica incomum e ate 

desgastante para alguns. Outros professores que receberam as questoes e nao responderam, 

inclusive, perguntaram se podia mandar outra pessoa fazer, ja  que eles nao tinham tempo, ou 

se podia pesquisar, porem as questoes objetivavam registrar suas opinioes.

Sabemos que em todas as escolas existem empecilhos e temos consciencia que a culpa 

nao recai apenas no professor que nao ensina, na famflia que nao e presente ou na gestao 

escolar que e indiferente aos problemas. A comunidade escolar deve se perceber como um 

coletivo que precisa se unir em beneficio da institui9ao escolar. O pouco que cada pessoa 

possa fazer j a contribui para a mudan9a.

Constatamos que conseguir elaborar um Projeto Pedagogico eficaz sem que os 

professores reconhe9am sua responsabilidade nesse processo e um trabalho sem sentido. 

Mesmo que a coordena9ao pedagogica elabore um documento novo este nao sera posto em 

pratica, pois a equipe pedagogica e indiferente as contribui9oes do PPP ou nao reconhece que 

tern o poder de transformar a realidade.
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Percebemos ainda a resistencia dos professores em aceitar as sugestoes da supervisora 

escolar em inovar as atividades desenvolvidas em sala de aula. As atribui95es da supervisora 

se estendem as fui^Ses da secretaria escolar, deixando-a, por vezes, ausente das salas de aula 

quando sua ajuda e necessaria.

Diante do exposto, entendemos que este debate se aplica a tantas outras escolas 

brasileiras, portanto, nao encontramos conclusoes definitivas para solucionar os impasses da 

execu9ao do Projeto Politico-Pedagogico.
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APENDICE A

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMAL AO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCAQAO

• Questionario

1. Sobre a escola

1.1. Qual e o papel da escola na vida das crian^as?
1.2. Em sua opiniao que outros espa^os sociais as crian^as tem para se desenvolverem?
1.3. Em sua opiniao a escola pode prejudicar ou ajudar uma crian^a? Justifique.

2. Sobre ser professor

2.1. Voce considera que a profissao de professor e importante? Por que?
2.2. Em sua opiniao existem professores eficientes e professores ineficientes?
2.3. Em sua opiniao o que e ser um bom professor?
2.4. Qual a pior lembran9a que voce tem dos seus professores?
2.5. Qual a melhor lembran^a que voce tem dos seus professores?
2.6. Que marcas voce quer deixar nos seus alunos?

3. Sobre a pratica

3.1. Que tipo de homem quero formar?
3.2. Quais a9oes concretas podemos fazer para conseguir isso?


