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RESUMO: A concep~:;ao, execu<;:ao e avalia<;:ao de um Projeto Pedag6gico3 concebido como referencial para o 
trabalho em uma dada lnstitui<;:~o Escolar/Curso deve ser produ<;:ao dos profissionais que atuam nesses 
ambitos. Esta caracteristica e conseqOemcia de o Projeto Pedag6gico resultar das especificidades de uma 
dada realidade e das diferentes concep<;:oes de mundo, de sociedade, de homem e de educa~:;ao dos 
profissionais que nela atuam. A identifica<;:ao dos problemas a serem resolvidos, das possibilidades de 
interven<;:ao e transforma<;:ao da realidade sao inerentes ao contexte vivenciado, nao existindo regras 
estabelecidas "a priori", mas referenciais que podem subsidiar um comprometimento te6rico e pratico dos 
profissionais, colaborando para um envolvimento competente e condizente com o perfil do profissional/aluno 
que se pretende formar e com a identidade da lnstitui<;:ao Escolar/Curso que se propoe construir. 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Pedag6gico; lnstitui<;:ao Escolar; Curso. 

0 contexto atual institucionaliza uma 
maior autonomia para as lnstitui<;:oes Escolares. 

Sem pretender discutir a questao 
polemica que representam em termos positives e 
negatives as. recentes medidas 
"descentralizadoras" tomadas no pais e o papel a 
ser desempenhado nos ambitos federal, estadual 
e municipal da educa<;:ao em fun~:;ao dessas 
medidas, e certo que elas, de certa maneira, 
"incentivam" as lnstitui<;:oes Escolares a 
assumirem tarefas que ja eram ou que passaram a 
ser de sua competencia, entre elas a de elaborar, 
executar e avaliar o Projeto Pedag6gico. 

0 atual processo de descentraliza<;:ao que 
se caracteriza entre outros aspectos, pela enfase 
a autonomia por parte das lnstitui<;:oes Escolares, 
traz no seu bojo a defesa dos ideais democraticos, 
porque oportuniza que decisoes sejam deliberadas 
e assumidas pelo coletivo da lnstitui<;:ao Escolar; 
de acordo com seus limites e (im)possibilidades. 
Nao obstante, a consolida<;:ao do processo 
democratico requer a educa~:;ao dos sujeitos para 
participa<;:ao consciente e responsavel, o 
comprometimento tecnico e politico dos 
profissionais da escola, a fim de assegurar a 

autonomia visando a melhoria da qualidade do 
ensino e das condi<;:oes de trabalho etc. 

No tocante a conquista da ~utonomia pela 
lnstitui~ao Escolar e a constru~:;ao . do Projeto 
Pedag6gico de fundamental importancia, vista que 
ele confere significado as a~:;oes educativas 
exercidas de acordo com a identidade da 
lnstitui~:;ao Escolar estabelecida coletivamente. 
Para tanto, e essencial "o saber fazer", o decidir 
coletivamente o que se quer, para onde, como e 
por que ir, tendo em vista o perfil de 
aluno/profissional que se pretende formar. 

Neste texto nao pretendemos estabelecer 
o perfil ideal de aluno/profissional, mas enfatizar 
que a sua defini<;:ao pelos envolvidos na 
constru~:;ao do Projeto Pedag6gico, embora 
polemica, e crucial, pois norteara a a~ao 

educativa, determinando a finalidade da lnstitui~ao 
Escolar/Curso. 

Parece-nos inviavel prescrever para 
realidades singulares um perfil un1co de 
aluno/profissional a ser formado. A legitimidade do 
processo de defini<;:ao do perfil concretiza-se por 
intermedio da a~:;ao participativa dos sujeitos de 
uma dada realidade educacional. 

1 Departamento de Educa9ao - Faculdade de Ciencias e Tecnologia - UNESP - 19060-900 - Presidente Prudente - Estado de Sao Paulo -
BrasiL 
2 Departamento de Educa9ao - Faculdade de Ciencias e Tecnologia - UNESP - 19060-900 - Presidente Prudente - Estado de Sao Paulo -
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'No decOJTer do texto sempre que nos referirmos ao Projeto Pedag6gico estaremos tratando da sua elabora9ao para lnstitui9ao 
Escolar/Curso. 
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A redefini<;:ao dos papeis da escola e dos 
seus profissionais e o fortalecimento do coletivo, 
sao impresciridiveis para a consolida<;:ao da 
autonomia da lnstitui<;:ao Escolar e para 
consecu<;:ao dos objetivos propostos no Projeto 
Pedag6gico. 

Nao obstante, reconhecemos as 
dificuldades geralmente encontradas ao se pleitear 
um trabalho coletivo~ Contudo, o Projeto 
Pedag6gico nao e viavel sem seu fortalecimento . 
A concep<;:ao de coletivo adotada no texto nao 
implica unanimidade de opinioes, o que seria · 
impossivel, mas a aceita<;:ao da diversidade de 
opinioes, a compreensao das diferen<;:as, da 
pluralidade, tendo em vista os objetivos comuns 
estabelecidos. 

Nesse sentido, o texto pretende 
evidenciar a relevancia do Projeto Pedag6gico, 
identificar suas finalidades, os seus elementos 
constituintes, sua formaliza<;:ao e 
operacionaliza<;:ao, fundamentadas em 
conhecimentbs ja elaborados sobre o tema . Para 
tanto, neste texto teceremos considera<;:oes sobre: 

o Conceito e finalidades do Projeto 
Pedag6gico; 

o 0 trabalho coletivo: importancia e 
(im) possibilidades da a<;:ao 
cooperativa; 

o A formaliza<;:ao do Projeto 
Pedag6gico; 

o 0 diagn6stico da realidade escolar; 
o 0 perfil de profissional/aluno que se 

quer formar 
o Os componentes curriculares; 
o A estrutura curricular: Curriculo; 

Ementa; Objetivos; Conteudo; 
Metodologia de ensino; Avalia<;:ao; 
Bibliografia. 

o Projeto Pedag6gico, Plano de Ensino 
e Plano de Aula: especificidades e 
inter-rela<;:6es necessarias. 

CONCEITO E FINALIDADES DO PROJETO 
PEDAGOG ICO 

Conceituar projeto pedag6gico ou 
educative significa entende-lo como sendo o plano 
de a<;:ao que abrange a lnstitui<;:ao Escolar/Curso e 
a compromete com a elabora<;:ao de uma proposta 
educativa conjunta rumo ao futuro. 0 Projeto 
Pedag6gico tem como caracteristica a qualidade 
de explicitar o que existe, comprometer os 
envolvidos com a supera<;:ao do atual estado de 
coisas com vistas a realidade futura. 

' Concebido desse modo, o Projeto 
Pedag6gico concretiza a necessidade de conhecer 
amplamente a realidade existente atraves do 
diagn6stico e analise, de estabelecer objetivos 
comuns, caminhos e etapas para sua 
operacionaliza<;:ao, de divisao de tarefas entre os 
envolvidos e de avalia<;:ao continua do processo e 
dos resultados alcan<;:ados. 

0 Projeto . Pedag6gico pode ser a 
sistematiza<;:ao de um trabalho participative 
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(coletivo e cooperative) que define o tipo de a<;:ao 
educativa que a institui<;:ao desenvolvera sem 
tornar-se definitive, pois as a<;:oes dos sujeitos 
farao emergir necessidades e novas exigencias 
que deverao ser consideradas. E elemento te6rico
metodol6gico capaz de transformar a institui<;:ao e 
os profissionais nela atuantes. (Vasconcelos, 
1995). 

Podemos dizer que ele representa a 
efetiva<;:ao formal da decisao intencional e 
conjunta da institui<;:ao de tomar em suas maos o 
processo de decisao, de execu<;:ao e de avalia<;:ao 
da a<;:ao educativa a ser empreendida, com base 
em posi<;:oes te6rico-praticas, metodol6gicas, 
didaticas, tecnicas, politico-sociais, eticas, 
definidas e assumidas livre e intencionalmemte. 

A concep<;:ao te6rica e pratica dos 
educadores de como proceder e permeada pela 
visao de homem, de mundo e de sociedade que 
lhes e peculiar, em fun<;:ao das suas experiencTas. 
Nesse sentido, de acordo com a sua forma<;:ao , 
todo profissional tem uma leitura de mundo que 
orienta a sua a<;:ao e define o seu compromisso em 
rela<;:ao ao tipo de homem que pretende formar, 
considerando as possibilidades e limites da 
educa<;:ao escolar e da sua realidade especifica. 
Admitir a existencia da neutralidade na constru<;:ao 
de um Projeto Pedag6gico e negar · que o 
profissional tem opinioes pr6prias sobre questoes 
tecnicas, politicas, culturais, econ6micas e eticas. 

A situa<;:ao em que o profissional , ap6s 
avaliar a realidade, acomoda-se a ela sem proper 
alternativas de melhoria , indica que a sua 
concep<;:ao tecnica e politica contribui para a 
conserva<;:ao da sociedade como esta. Trata-se de 
uma concep<;:ao que negligencia o fato de a 
realidade ser dinamica e exigir novas postt,Jras, em 
fun<;:ao do interesse particular em manter a 
estrutura vigente. 

A situa<;:ao oposta, em que o educador 
considera a realidade como sendo dinamica, 
estando comprometido tecnica e politicamente 
com a sua transforma<;:ao, exige a constru<;:ao de 
caminhos em rela<;:ao a convergencia do perfil a 
sociedade que se quer construir, sendo o Projeto 
Pedag6gico um importante instrumento para o 
alcance desse prop6sito. Contudo , a escola e 
determinada pela sociedade nao sendo possivel a 
ela , isoladamente , o papel de transforma-la. 

0 Projeto Pedag6gico tem por finalidade 
orientar a a<;:ao do grupo de profissionais do 
ensino de uma lnstitui<;:ao Escolar/Curso, permitir a 
critica da realidade atual e fornecer o referencial 
para aval iar o processo de execu<;:ao do trabalho 
transformador nele proposto. Assim, e o 
referencial te6rico-pratico para o que cada 
professor propora em seu ensino, nao mais 
reduzindo o planejamento semestral ou anual ao 
preenchimento de formularies e os pianos de aulas 
em textos sem finalidade e sentido para a pratica 
educativa do docente. 

Tendo em vista o perfil de 
aluno/profissional que se pretende formar, o 
Projeto Pedag6gico e uma a<;:ao em processo, que 
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nao esta pronta e acabada, mas precisa 
considerar as interferencias, contradi96es, ajustes 
e complementa96es necessarias. 

A defini9ao das diferentes partes 
constitutivas do Projeto nao significa que o mesmo 
esteja pronto. Como qualquer previsao de futuro , 
ao ser elaborado, esta sujeito a imprevistos e, 
portanto, suscetivel a altera96es. Nesse caso, a 
avalia9ao em processo e em momentos 
formalmente planejados e efetivados pelos 
sujeitos envolvidos, pode contribuir para sua 
revisao. A supera9ao nao devera ser aleatoria, 
mas, sobretudo, determinante dos novos rumos da 
a9ao pedagogica consciente por parte de todos. 

Recentemente (1997), o Ministerio da 
Educa9ao e do Desporto e a Secretaria de 
Educa9ao Fundamental referendaram, atraves 
dos Parametros Curriculares Nacionais, a 
importancia da constru9ao coletiva e permanente 
do Projeto Pedagogico pela escola: 

"Ao elaborar o seu projeto educativo, 
a escola discute e explicita de forma 
clara os valores coletivos 
assumidos. Delimita suas 
prioridades, define os resultados 
desejados e incorpora a auto
avaliaqao ao trabalho do professor. 
Assim, organiza-se o planejamento, 
reune-se a equipe de trabalho, 
provoca-se o estudo e reflexao 
continuos, dando sentido as aqoes 
cotidianas, reduzindo a 
improvisaqao e as condutas 
estereotipadas e rotineiras que, 
muitas vezes, sao contradit6rias 
com os objetivos educacionais 
compartilhados. "( MEC, 1997, p. 49). 

0 Projeto Pedagogico que emergira do 
"consenso" do coletivo, baseado nos principios 
(pontos de partida) educacionais considerados 
adequados e que permitira formar 0 

aluno/profissional proposto no perfil delineado, 
conferir-lhe validade e dar identidade propria a 
lnstitui9ao Escolar. 

Essa constru9ao podera vi r a ser um 
instrumento de transforma9ao, se for capaz de 
aglutinar os envolvidos em sua elaborayao em 
torno de objetivos comuns. Podera elevar as 
rela96es de trabalho na escola e entre os 
profissionais de ensino a um patamar no qual as 
discussoes, as criticas, os "reclames", as reunioes 
ganham a dimensao de a96es necessarias a 
evolu9ao do proprio projeto, das pessoas e da 
escola, porem, tendo como principio norteador o 
compromisso de realizar os objetivos almejados, 
participativamente. Vasconcelos (1995) aponta 
algumas possiveis finalidades para o Projeto tais 
como: 

"aglutinar pessoas em torno de 
uma causa comum; ser urn canal 
de participaqao efetiva; dar urn 

referencial de conjunto para a 
caminhada; ajudar a conquistar e 
consolidar a autonomia da escola; 
ser urn instrumento de 
transformaqao da realidade; 
colaborar na formaqao dos 
participantes." (Vasconcelos, 1995, 
p. 145) 
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0 Projeto Pedagogico podera ser o 
recurso metodologico capaz de efetivar o resgate 
do controle do processo do trabalho pedagogico 
pelos profissionais por ele responsaveis. Dizemos 
"podera", pois os sujeitos precisarao superar a 
acomoda9ao e a passividade frente ao seu fazer 
pedagogico. Tambem, havera a necessidade de 
.encontrar solu96es para as difi.~uldades que 
poderao surgir ao efetivarem propostas de 
trabalho pedagogico que enfatizam a organiza9ao 
aut6noma e cooperativa por parte dos sujeitos 
envolvidos, a exemplo do que a literatura atual tern 
enfatizado ao tratar da constru9ao do Projeto 
Pedagogico no ambito educacional. 

0 TRABALHO COLETIVO: IMPORT AN CIA E 
(IM)POSSIBILIDADES DA ACAO COOPERATIVA 

Quem constroi o Projeto Pedagogico ? 
Neste caso, a resposta e: o Projeto Pedagogico e 
constituido conjunta, cooperativa e 
participativamente, aglutinando as competencias 
individuais, suas forma96es especificas num unico 
objetivo. 

Suas caracteristicas sao: ser a a9ao 
intencional e sistematica definida coletivamente. 0 
coletivo pode ser composto pelo diretor, 
professores, coordenadores e orientadores 
pedagogicos, especialistas, funcionarios, 
representantes dos. pais e alunos com diferentes 
forma96es, com qualifica96es especificas, porem, 
com interesses no ambito da educa9ao. A 
aceitayaO da diversidade e condiyaO necessaria 
para constituir-se o grupo de trabalho e a 
conjuga9ao entre projeto pessoal/coletivo . 

A participa9ao efetiva do coletivo no 
Projeto Pedagogico em todas as suas etapas e 
condi9ao necessaria para sua legitima9ao. A 
identifica9ao individual e coletiva com o mesmo e 
que permitira estabelecer os referenciais para a 
a9ao pedagogica ou educativa propria de cada 
envolvido. Caso contrario, as a96es individuais 
serao concebidas a revelia dos propositos 
estabelecidos coletivamente. 

0 trabalho coletivo cooperative exigido 
pelo Projeto Pedagogico, requer investimentos 
conjuntos. A dificuldade maior, nesse caso, parece 
ser superar a ideia de que nao basta haver varios 
individubs agrupados em um espa9o e tempo 
comuns para que um trabalho seja denominado 
coletivo-cooperativo Obviamente que um grupo e 
composto por individuos com projetos pessoais, 
porem, estes deverao convergir para os objetivos 
estabelecidos no Projeto Pedagogico coletivo. 
Considerando que sua elabora9ao consolida a 
urgencia em delinear objetivos comuns, faz-se 
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necessario superar o individualismo e o 
autoritarismo arraigados nas relag6es escolares e, 
provavelmente, a necessidade de organizagao 
para o trabalho pedag6gico diferente da praticada 
ate entao nos cursosllnstituigoes Escolares. 

A construgao do Projeto Pedag6gico 
exigira a avaliagao da atual organizagao da escola 
e de seus profissionais para o trabalho pedag6gico 
e a proposigao de uma outra organizagao que 
viabilize o trabalho a ser empreendido. E, portanto, 
construgao coletiva e permanente, condigao que 
exige comprometimento e competemcia pessoal 
nas dimens6es tecnica, s6cio-politica e humana 
da educagao . As condutas costumeiramente 
autoritarias e/ou individualistas precisarao ser 
superadas, atraves do respeito as diferengas entre 
os individuos do grupo, da integragao dos projetos 
pessoais com o projeto coletivo comum, da 
definigao das fungoes dos diferentes profissionais 
tendo em vista objetivos educativos comuns das 
vanas disciplinas na formagao do 
profissional/aluno proposto no perfil, da definigao 
das ag6es individuais, da coordenagao do 
trabalho, etc. 

0 Projeto Pedag6gico concebido 
enquanto trabalho de equipe e coletivo, busca 
legitimar-se pela participagao critica dos 
envolvidos, em que as decis6es sao deliberadas 
atraves de um processo democratico, atento ao 
objetivo geral a que se prop6e o curso/lnstituigao 
Escolar. Os interesses particulares devem estar 
subordinados aos coletivos, num exerc1c1o 
constante de reciprocidade e respeito mutuo. Na 
verdade, admite-se a impossibilidade do consenso 
de ideias em favor da negociagao da pluralidade 
de concepg6es em jogo. 

E importante destacar que apesar de o 
Projeto Pedag6gico solicitar a participagao de 
todos os envolvidos, e fundamental que exista a 
figura de coordenadores. 0 papel desempenhado 
pelos coordenadores deve permitir a transparemcia 
de todo o processo de elaboragao, execugao e 
avaliagao do Projeto Pedag6gico. A sua fungao e 
a de articular, organizar o coletivo, reavaliando 
constantemente as prioridades que se fazem 
presentes durante a caminhada na busca de 
ag6es concretas que venham aprimorar o trabalho 
em andamento e promover a gestao participativa. 
Para realizar efetivamente esse papel e preciso 
capacidade de lideranga democratica, razoavel 
capacidade de organizagao de grupos e de 
exercer e promover ag6es interativas ( Souza, 
1996). 

Para que o Projeto Pedag6gico alcance 
sucesso, alem da sensibilizagao para o trabalho 
coletivo, os sujeitos envolvidos e os 
coordenadores serao exigidos nas competencias 
humana, tecnica e politico-social para que possam 
liderar, ordenar, organizar as ag6es que efetivem o 
processo de sua construgao. Alem disso, se nao 
houver clareza do que e o Projeto, de qual e a sua 
finalidade , da necessidade do comprometimento 
individual, enganos podem ser cometidos, 
perdendo-se o sentido em executa-lo. A 
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autonomia, a individualidade, a liberdade e a 
especializagao de cada sujeito envolvido devem 
ser respeitadas e consideradas no Projeto 
Pedag6gico. 

Nao podemos perder de vista que 
trabalho coletivo e cooperative poderc'l assumir 
formas singulares segundo as particularidades de 
cada realidade, sendo condicionado pelas 
concepg6es, resistencias, dificuldades, 
familiaridade e disponibilidade que o grupo de 
sujeitos apresenta para se organizar de tal modo 
que o Projeto Pedag6gico se efetive. 

A FORMALIZACAO DO PROJETO 
PEDAGOG ICO 

E de fundamental importancia o registro 
sistematico das reflex6es e decis6es coletivas. A 
cada uma das etapas do processo de construgao 
do Projeto Pedag6gico, e preciso que os 
responsaveis pela coordenagao dos trabalhos o 
organizem formalmente. A formalizagao de cada 
etapa constituir-se-a em um documento, no qual 
estarao registradas as reflex6es e as decis6es 
tomadas pelo coletivo, as quais servirao como 
recurso ou instrumento orientador do que se fara 
hoje e do que se quer para o futuro . (Arena , 1995) . 

0 registro formal do Projeto Pedag6gico 
deve conter, o hist6rico do curso, dados sobre 
seus professores e alunos, a formulagao de uma 

· proposta educacional de formagao, em 
consonancia com o momento hist6rico presente, 
porem voltada para o futuro. A partir da proposta 
educacional e com base na analise dos dados 
obtidos atraves do diagn6stico, serao propostos os 
elementos de operacionalizagao compostos pela 
grade curricular. Podera estabelecer pressupostos 
e instrumentos que permitirao aos docentes e 
demais profissionais acompanhar, avaliar e tomar 
decis6es referentes a reformulagao do Projeto 
Ped~g6gico que esta sendo vivenciado. 0 
processo de avaliagao precisa considerar as 
exigencias do cotidiano e equacionar as questoes 
que vao surgindo e que nao podem ser 
postergadas, sob o risco de colocar em perigo o 
alcance do proposto no Projeto Pedag6gico. 

0 Projeto Pedag6gico nao pode restringir-

se as discuss6es e reflex6es. Esses 

procedimentos deverao anteceder e oferecer 

elementos para a tomada de decisao, pois trata-se 

do plano de agao do coletivo. A coordenagao 

exerce uma fungao imprescindivel nesse ambito , 

pois tem a tarefa de (co) ordenar as ag6es do 

coletivo com o objetivo de registrar os resultados 

do processo reflexivo e as decis6es tomadas, 

garantir que os encontros para as discuss6es, 

analises, reflex6es e estudos nao se percam no 

esquecimento, caso nao sejam sistematizadas, 

organizadas e formalizadas com base no 

referendo do coletivo. 
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0 DIAGNOSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

Como estamos, para onde ir, como .ir ? 0 
que e fazer diagn6stico ? Qual sua finalidade ? 
Como faze-lo? Estas sao perguntas que carecem 
de resposta criteriosa por parte do coletivo. 

Como momenta anterior e, ao mesmo 
tempo, integrado a organiza<;:ao formal do Projeto 
Pedag6gico temos pela frente urn processo de 
analise sistematica da situa<;:ao presente, dos seus 
condicionantes e determinantes, de trocas de 
pontos de vista e de registros. 

Esse primeiro momenta em que o 
coletivo realizara reflexoes sabre a realidade 
vivenciada no curso/ lnstitui<;:ao Escolar, sabre as 
questoes te6rico-praticas subjacentes ao curso, a 
estrutura curricular e ao tipo de profissional que se 
esta formando e que se quer formar, e que 
permitira compreender concretamente as lacunas, 
as incoerencias, as particularidades e os acertos 
que o curso, os alunos e seus profissionais estao 
vivenciando. lsso exigira a organiza<;:ao de 
encontros coletivos por areas e gerais, para que 
ocorra a participa<;:ao que gerara propostas de 
a<;:ao, ou seja, as inten<;:6es irao tornando-se mais 
e mais claras e formais, culminando na proposi<;:ao 
dos objetivos para o curso e, consequentemente, 
para os pianos de ensino de cada professor num 
momenta posterior. 

As etapas posteriores ao diagn6stico 
(perfil, ementas, objetivos, etc.) emergem do 
processo de sua realiza<;:ao. E necessaria que o 
coletivo operacionalize o que pretende em termos 
de a<;:ao refletida, ou seja, os caminhos ja 
percorridos e os que se propoe a percorrer. E a 
partir do diagn6stico e de sua analise que o grupo 
estara apto a propor solu<;:oes e a<;:oes concretas. 
0 coletivo pod era deli near, com a maxima clareza,. 
"onde estamos", "aonde pretendemos chegaf' e "o 
que deveremos fazef' para consegui-lo de forma 
participativa 

A realiza<;:ao do diagn6stico e a parte do 
Projeto Pedag6gico, por meio da qual os 
profissionais poderao ser sensibilizados e 
comprometidos com o processo participative de 
transforma<;:ao do curso/lnstitui<;:ao Escolar. Trata
se de realizar urn confronto entre situa<;:ao vivida e 
aquela que desejam viver. Essa a<;:ao e mais que 
descri<;:ao ou relata e levantamento das 
dificuldades e necessidades. Ao analisar a 
situa<;:ao existente e tra<;:ar urn julgamento da 
realidade, o grupo ve-se diante da necessidade de 
tamar uma decisao : manter como esta ou fazer 
algo em favor da situa<;:ao existente. 0 
diagn6stico, segundo Vasconcelos (1995), 
constitui-se basicamente de : 

o Pesquisa : - levantar dados da 
institui<;:ao utilizando-se de instrumentos 
adequados para este tim. 
o Analise : organizar e estudar os dados 

e conhecer os problemas e necessidades 
existentes e a razao deles existirem. lsso permite 
conhecer o que falta para a l.nstitui<;:ao 
Escolar/Curso conquistar o que deseja. 
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Ao escrever o diagn6stico, os 
coordenadores tern material suficiente para co
ordenar o grupo as a<;:6es necessanas para 
constru<;:ao do Projeto Pedag6gico . . 

0 PERFIL DO PROFISSIONAUALUNO QUE SE 
QUER FORMAR 

A quem se ensina? Que 
profissional/aluno se pretende? 

0 aluno ou profissional que o 
cursollnstitui<;:ao Escolar pretende formar atraves 
da atuac;:ao de seus docentes/profissionais, e 
umas das decisoes mais polemicas e 
fundamentais que o coletivo precisa tamar em 
favor da constru<;:ao do Projeto Pedag6gico, pais 
sera com base no perfil delineado que as decisoes 
seguintes serao tomadas, por exemplo, grade 
curricular, estrutura curricular, etc .. 

Sendo o perfil uma tomada de decisao 
mais ampla do que o planejamento de ensino (este 
considera as decisoes sistematizadas no Projeto 
Pedag6gico e as operacionaliza segundo as 
exigencias e possibilidades de cada 
disciplina/area) e necessaria que o coletivo possa 
defini-lo, considerando inicialmente o diagn6stico 
da realidade escolar. Subjacente a essa defini<;:ao, 
havera a necessidade da explicita<;:ao articulada 
da visao ou conceito de homem, de mundo, de 
sociedade-cultura, de educa<;:ao, de escola, de 
conhecimento, de ensino-aprendizagem, de 
rela<;:ao professor-aluno, de metodologia e de 
avalia<;:ao que o grupo tern. Somente a partir dessa 
fase de defini<;:ao do perfil, apoiada no diagn6stico 
da realidade existente, poder-se-a pensar em " 
para onde ir e como ir ?. " 

Sera, entao, com base no perfil proposto 
que a estrutura geral da a<;:ao educativa com seus 
eixos norteadores serao pensados, discutidos e 
documentados. E a defini<;:ao do tipo de 
profissional que se quer formar, para que tipo de 
sociedade, de vida, de atuac;:ao como cidadao, etc. 
que orientara a escolha criteriosa das experiemcias 
educativas e suas exigencias ao Iongo do curso. 
Significa que o trabalho, esfor<;:o e desempenho de 
cada profissional devera convergir para a 
forma<;:ao proposta. Todos tern urn objetivo comum 
a perseguir e alcan<;:ar, sendo condi<;:ao "sine qua 
non" 0 respeito a individualidade e a autonomia 
quanta as decisoes sabre como organizar e 
desenvolver as atividades referentes a sua 
disciplina ou fun<;:ao especifica. 

0 coletivo precisara avaliar que o perfil do 
profissional do seculo XXI esta a exigir redefini<;:ao 
dos papeis assumidos pela educa<;:ao formal. E 
necessaria repensarmos a escola que temos, 
diagnosticar os seus problemas , conceber, 
executar e avaliar mudan<;:as. ldealizar e realizar a 
sociedade futura requer discutir os rumos da 
educa<;:ao para.formar o cidadao almejado. 

0 desenvolvimento cientifico e 
tecnol6gico sao elementos que fazem parte da 
transforma<;:ao da sociedade atual. A institui<;:ao 
escola esta inserida nesse contexto, tendo que 
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considera-lo como elemento estruturante do 
processo de ensino e aprendizagem. 

A nova ordem mundial exige maior grau 
de escolaridade, conhecimentos de informatica, 
dominio de diferentes linguagens (verbal, corporal, 
visual etc.), idiomas, cultura geral e cursos de 
graduac;;ao generalistas. Porem, nao se trata de 
tecer apologias em favor da escola com a func;;ao 
restrita de fornecer mao de obra para o mercado 
de trabalho, muito pelo contrario, o objetivo e de 
compreender a educac;;ao tendo em vista a pratica 
social na sua totalidade, atraves da 
instrumentalizac;;ao dos alunos para que possam 
atuar de maneira critica e construtiva na 
sociedade, participando das dimensoes politica, 
cultural, social e cientifica do seu tempo. 

Em relac;;ao as habilidades exigidas 
atualmente para a formac;;ao do profissional 
destaca-se a importancia de distinguir fatos 
relevantes, estabelecer relac;;oes, sintetizar, 
raciocinar rapidamente, concentrar-se, saber 
pesquisar, construir hip6teses, resolver problemas, 
atuar em equipes de trabalho. 

Para tanto, e tarefa da escola estabelecer 
curriculos, selecionar conteudos pertinentes, 
organizar informac;;oes com o objetivo de facilitar o 
ensino e a aprendizagem significativa. As atitudes 
de passividade, dependencia, dogmatismo, entre 
outras, cedem Iugar para a criticidade 
fundamentada em argumentos, criatividade, 
iniciativa, ousadia, participac;;ao, lideranc;;a, 
autonomia, dinamismo, flexibilidade e curiosidade. 
Atitudes de solidariedade, cooperac;;ao, 
coletividade, dignidade, responsabilidade, respeito 
·as diferenc;;as e etica tern urn papel preponderante 
para a formac;;ao do individuo. A construc;;ao da 
cidadania consolida-se cada vez mais como 
objetivo formativo da escola. 

Sabemos que a escola atual esta Ionge 
de cumprir plenamente a sua func;;ao social, na 
medida em que esta distante, em termos praticos 
e te6ricos, do perfil de homem que o mundo 
contemporaneo esta a exigir. Pleitea-la nao se 
trata de utopia, mas de profissionalismo, seriedade 
e disposic;;ao para atualizac;;ao constante. 

OS COMPONENTES CURRICULARES 

0 que e relevante ensinar ? 
Por componentes curriculares entende-se 

a definic;;ao de determinadas areas de 
conhecimento relevantes em termos cientificos e 
tecnicos e a explicitac;;ao do seu papel para a 
formac;;ao do profissional proposto no perfil. 

As areas se constituem considerando-se 
as afinidades, segundo o objeto de estudos e a 
natureza dos conteudos especificos. 

A ESTRUTURA CURRICULAR 

Tanto a estrutura, como a grade curricular 
comportam: visoes de mundo, o recorte das areas 
de conhecimento em disciplinas e atividades, a 
determinac;;ao da sequenciac;;ao e a carga horaria 
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das diferentes disciplinas articuladas com a 
proposta pedag6gica, considerando o nivel de 
ensino, o tipo e o objetivo do curso/lnstituic;;ao 
Escolar. 

Tambem, e necessaria explicitar os 
conteudos programaticos nucleares e os 
complementares das disciplinas, tendo claras as 
suas articulac;;oes interdisciplinares e 
transdisciplinares, fundamentadas em relac;;ao as 
especificidades do curso em questao, bern como 
as exigencias sociais. 

Sao, portanto, componentes do curricula, 
a explicitac;;ao do perfil do profissional/aluno, a 
proposta pedag6gica e a grade curricular voltadas 
para a formac;;ao do mesmo. Elaborar o Projeto 
Pedag6gico nao se reduz a revisao ou proposic;;ao 
e arranjo de uma grade curricular. Esse 
reducionismo indica ausencia de clareza acerca 
do seu verdadeiro sentido e possibilidades, 
(Almeida, 1995). 

SOBRE 0 CURRiCULO ESCOLAR 

Ate pouco tempo atras, a definic;;ao de 
curricula limitou-se a uma abordagem restrita de 
materias ou disciplinas organizadas em termos 
16gicos. Recentemente, as discussoes sobre esse 
conceito tern sido no sentido de sua amplitude, ou 
seja, curricula significa todas as atividades 
desenvolvidas no cotidiano escolar. 

E preciso, pois, atentar para o fato de que 
ha uma diferenc;;a entre curriculo e grade 
curricular. A grade curricular " (. . .) e o e/enco das 
disciplinas organizadas de acordo com as 
perfodos /etivos do curso e acompanhadas da 
respectiva carga honilria. (. . .) 0 usa da grade 
curricular e restrito a administraqao, ela nao 
representa dad as relativos ao ensino (. .. )" 
(Almeida, 1995, p.17). Segundo Raphael entende
se " (. . .) par curricula tad a e qualquer atividade 
intencional no sentido do cumprimento de fins 
amp/as. "(1995, p.55). 

Os responsaveis pela construc;;ao do 
Projeto Pedag6gico, no que tange a elaborac;;ao do 
curricula, precisam avaliar em primeiro Iugar o 
curricula estabelecido nacionalmente, a fim de 
assegurar urn referencial comum aos alunos do 
pais, respeitando as peculiaridades locais que 
eventualmente exijam adaptac;;oes. 0 curricula 
nacional tern, portanto, urn carater de integrac;;ao 
porque estabelece referenciais comuns e urn 
carater de flexibilidade por estar aberto as 
adaptac;;oes necessarias. 

E importante que a escola, ao definir o 
curricula que 1ra compor o seu Projeto 
Pedag6gico, consulte, tambem, como referencia, 
as Propostas Curriculares dos Estados e 
Municipios (MEC, 1997). Mediante essas 
consultas, no ambito do Projeto Pedag6gico e, 
portanto, de acordo com a identidade de cada 
lnstituic;;ao Escolar/Curso e atendendo as 
necessidades dos alunos e de todos os envolvidos 
-'~'e indiretamente no prpcesso de ensino e 
aprendizagem, e o momenta de elaborar 
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coletivamente o curriculo observando, como ja foi 
dito, o recorte das areas de conhecimento em 
disciplinas e . atividades, a determina<;:ao da 
sequencia<;:ao e a carga horaria das diferentes 
disciplinas articuladas com a proposta pedag6gica. 

Em coeremcia com o curriculo da escola, 
os professores das disciplinas especificas 
elaborarao o seu Plano de Ensino, explicitando os 
objetivos especificos, conteudos, metodologias, 
instrumentos e criterios de avalia<;:ao e bibliografia. 
(MEC, 1997). 

SOBRE A EMENTA 

Qual a fun<;:ao de determinada disciplina 
na forma<;:ao do aluno/profissional ? 

Ap6s a sele<;:ao articulada e a 
sequencia<;:ao das disciplinas passa-se a definir as 
ementas e, posteriormente, a programa<;:ao. 

A ementa tem a finalidade de definir a 
fun<;:ao da disciplina em termos da sua 
contribui<;:ao para a forma<;:ao do profissional/aluno 
que se pretende. Para tanto, a pergunta geradora 
pode ser a · seguinte: Qual a finalidade e 
funcionalidade da disciplina no curso ? 

Comumente, confunde-se a ementa de 
uma disciplina com a listagem resumida dos 
conteudos a serem desenvolvidos durante o curso. 
Contudo, ela nao comporta a listagem resumida 
dos conteudos, mas a explicita<;:ao da fun<;:ao da 
disciplina em contribui<;:ao ao perfil do profissional/ 
aluno que se pretende formar. 

Ap6s definir as ementas de um curso, e 
importante estabelecer as possibilidades de 
relacionamento entre as disciplinas, tendo em 
vista a interdisciplinaridade, o Iugar e o papel do 
ensino, da pesquisa e da extensao, de modo 
especial, em rela<;:ao aos cursos universitarios 
formadores de professores. 

SOBRE OS OBJETIVOS DA EDUCA<;AO E DO 
ENSINO 

Para que e por que ensinar ? Quais 
resultados alcan<;:ar ? "(. . .) os objetivos, (. . .), 
servem para direcionar a aqao do a/uno (. . .), 
servem para direcionar a aqao do professor e, 
consequentemente, facilitar a aprendizagem do 
a/uno." (Abreu e Masetto, 1990, p. 28). 

Este elemento do curriculo refere-se a 
finalidade da aprendizagem de conhecimentos , 
habilidades e atitudes a medio ou a Iongo prazo, 
considerando as especificidades de cada area e 
disciplina, o perfil de profissional/aluno que se 
almeja formar entre outras quest6es. Os objetivos 
determinam os resultados que se pretende 
alcan<;:ar em rela<;:ao a conhecimentos, habilidades 
e atitudes esperados dos alunos. 

Os objetivos delineados no Projeto 
Pedag6gico deverao ser desdobrados nas a<;:6es 
de cada profissional comprometido com sua 
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elabora<;:ao e realiza<;:ao. Por isso, a defini<;:ao dos 
objetivos precisa ser pensada articuladamente as 
decis6es sobre sele<;:ao dos conteudos de ensino, 
metodologia de ensino a ser adotada e a avalia<;:ao 
do ensino e aprendizagem. E necessaria essa 
articula<;:ao para que os objetivos propostos no 
Projeto Pedag6gico, nos pianos de ensino e nos 
pianos de aula constituam-se em desdobramentos 
realizaveis e coerentes da proposta educativa 
concebida coletivamente . 

A defini<;:ao clara dos objetivos possibilita 
a a<;:ao aut6noma de cada profissional na 
constru<;:ao da lnstitui<;:ao Escolar/Curso, na 
forma<;:ao do aluno/profissional proposto. Cada 
profissional, tendo clareza de "aonde se quer 
chegar" e "para onde vamos", tem para si a 
liberdade de cria<;:ao e de escolha ao articular 
meios, tecnicas, recursos e metodos que 
operacionalizem a caminhada rumo aos resultados 
esperados. 

Outro aspecto a ser considerado ao 
definir objetivos no Projeto Pedag6gico e o 
referencial que os profissionais utilizam e os 
procedimentos adotados. E comum desconsiderar 
o diagn6stico e o perfil de profissional/aluno 
propostos e apresentar uma listagem de verbos 
desconectados da realidade para a qual estao 
sendo propostos os objetivos. Esse tipo de atitude 
tende a inviabilizar a sele<;:ao dos conteudos e a 
proposi<;:ao e efetiva<;:ao da metodologia e 
avalia<;:ao de ensino mais apropriadas. Esta claro 
que estas sao decis6es que sofrem interferencias 
reciprocas. 

Os objetivos gerais precisam ser 
realizaveis e nortear o que o curso/lnstitui<;:ao 
Escolar pretende conseguir por intermedio da a<;:ao 
de cada profissional. Cada area, disciplina, setor, 
atraves de seus profissionais responsaveis devera 
especificar os resultados que almeja alcan<;:ar. 

E preciso, tambem, distinguir graus de 

complexidade (gerais e especificos) e os 

diferentes niveis de objetivos. Os objetivos do 

Projeto Pedag6gico da escola tem como referericia 

os objetivos estabelecidos nas Propostas 

Curriculares Nacionais, Estaduais e .Municipais 

para os diferentes graus de ensino e deverao ser 
resultantes do que o coletivo determinou como 

sendo fundamental para a forma<;:ao dos alunos 

daquela lnstitui<;:ao Escolar/Curso em particular. 

Os objetivos definidos para o Projeto Pedag6gico, 

por sua vez, fornecerao as referencias para a 

formula<;:ao dos objetivos para as areas 

especificas de conhecimento, como tambem, para 

as disciplinas. 

Os objetivos determinam a escolha dos 

conteudos socialmente relevantes, sendo decisivo 

para a sua efetiva<;:ao a articula<;:ao coerente entre 

os pressupostos te6ricos assumidos, os 

conteudos, a metodologia, a avalia<;:ao e a 

bibliografia. 

ll 
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SOBRE OS CONTEUDOS DE ENSINO 

0 que ensinar? 0 conteudo representa o 
que deve ser ensinado, ou seja, as experiemcias a 
serem vivenciadas em func;:ao dos objetivos 
definidos em correspondemcia ao perfil do 
profissional/ aluno que se pretende. Compoe-se de 
conceitos, habilidades e atitudes necessarias a 
formac;:ao dos alunos, para que possam 
compreender e transformar a realidade em que 
vivem exercendo com plenitude a cidadania. 

0 conteudo e definido por urn processo 
racional de escolha, organizac;:ao e sequenciac;:ao 
do conhecimento sistematizado relevante para a 
formac;:ao do profissional/ aluno, considerando-se 
o tempo disponivel, as experiencias, o 
conhecimento previo e as possibilidades de 
aprendizagem dos diferentes alunos. 

0 processo de escolha e de organizac;:ao 
do conteudo exige urn trabalho articulado em que 
as diferentes disciplinas superem a superposic;:ao 
e repetic;:ao de conteudos. Segundo Passes 
(1995): 

" (. . .) E necessaria, a pnon, uma 
mudanc;a de concepc;ao, de postura, 
de objetivos e da pratica dos 
professores. Supoe, entao, urn 
repensar da pratica academica, dos 
seus pressupostos e implicac;oes, 
das suas possibilidades e seus 
limites. Urn repensar sabre o sentido 
e a genese dos conteudos de cada 
discipline, tendo como preocupac;ao 
o profissional a ser formado, podera 
ser o inicio da caminhada com vistas 
a integrac;ao." (Passos, 1995, p. 61 ). 

0 processo de escolha e a selec;:ao dos 
conteudos implica. tambem, urn trabalho articulado 
com as questoes formac;:ao geral/especializada, 
disciplinas isoladas e interdisciplinaridade. Para 
que as disciplinas sejam articuladas entre si , 
procurando promover a interdisciplinaridade e 
precise assegurar, antes de mais nada, a 
coerencia interna de cada disciplina de acordo 
com as suas especificidades. Os conteudos de 
cada disciplina devem ser revistos "a priori" e 
regularmente, a fim de que reflitam os 
aprofundamentos te6ricos atuais, resultantes de 
elaborac;:oes acumuladas historicamente pela 
sociedade. A preocupac;:ao com a atualizac;:ao deve 
ser constante em func;:ao da produc;:ao do 
conhecimento, o qual alem do carater de 
provisoriedade em func;:ao do memento hist6rico 
vivenciado apresenta diferentes graus de 
complexidade, o que requer aprofundamento dos 
estudos. 

A selec;:ao do conteudo para determinada 
disciplina pressupoe "priorizar" 0 que e relevante 
em termos de cultura e em saber o que deve ser 
democratizado em decorrencia dos objetivos 
propostos no curso em questao. Ap6s proceder a 
selec;:ao dos conteudos e importante ensina-fos, 
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obedecendo a uma sequenciac;:ao 16gica, 
correspondente a propria estrutura da materia, que 
facilite a aprendizagem significativa dos conceitos 
e. portanto, a compreensao da realidade pelo 
aluno. 

E. pois, competencia do coletivo a 
selec;:ao e a organizac;:ao dos conteudos 
compreendidos como essenciais a formac;:ao do 
profissional/ aluno delineado no perfil. 

SOBRE A METODOLOGIA DE ENSINO 

Como ensinar e como aprender? 
Ha uma tendencia em entender a 

metodologia de ensino como sendo a simples 
escolha de urn metodo, concebido como passos a 
seguir. Ha, ainda, confusao entre metodo e 
tecnicas. Nao sao sin6nimos, porem, guardam 
importante inter-relac;:ao entre si, quando se pensa 
na operacionalizac;:ao do processo de ensino e 
aprendizagem. 

Em geral, a pratica pedag6gica tern se 
resumido a uma compilac;:ao de metodos e 
tecnicas como se a escolha fosse neutra. A 
definic;:ao de "como" ensinar algo, passa por outros 
questionamentos, necessariamente anteriores a 
este, ou seja, "par que"; ''para quem"; "quando "; 
"para que "ensinar. A escola, costuma centrar sua 
atenc;:ao na melhoria dos procedimentos e das 
tecnicas, desprezando a busca de respostas 
aquelas questoes anteriores. Na verdade, e 
comum serem elas analisadas como perda de 
tempo. 

0 metodo, geralmente, e compreendido 
como urn caminho ou procedimento, organizado e 
racional , capaz de operacionalizar o processo de 
ensino-aprendizagem em que o docente assume o 
papel de mediador entre o conhecimento 
sistematizado e a apropriac;:ao desse saber pelos 
alunos. E considerado como o elemento 
sistematizador do processo de ensino que viabiliza 
a assimilac;:ao dos conteudos de forma facil e 
produtiva e a conquista dos objetivos almejados 
de acordo com as capacidades cognitivas, o 
conhecimento previo, as experiencias e os 
interesses dos alunos. Para Castrogiovani & 
Goulart (1990): 

" Metoda envolve uma concepc;ao de 
mundo, a visao da sociedade. da 
ci{mcia, a explicitac;ao de uma 
posic;ao assumida. Quando nao hB 
posicionamento, deixam-se vagos 
os pressupostos fundamentais e as 
posturas. A linha metodol6gica pela 
qual optamos e a responsavel pelo 
nosso fazer pedag6gico diario. Par 
isso a umca postura cientifica 
aceitavel quanta ao metoda e a 
revisao constante das posic;oes. 
Fica clara , entao, que metoda nao 
e tecnica e nem recursos, mas os 
pressupostos." (1990, p. 11 0). 
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As tecnicas, por sua vez, sao os 
cornponentes operacionais de cada rnetodo, sendo 
estes ultirnos constituidos pelos recursos 
audiovisuais, livros didaticos e paradidaticos, etc .. 

0 grupo de profissionais, ao sisternatizar 
urn Projeto Pedag6gico, tern como desafio superar 
o reducionismo de enfatizar o "como ", resumindo-
o a escolha de tecnicas e metodos como fins em si 
mesmos. As discuss6es nao podem isolar o 
conteudo a ser ensinado da forma, do "como" sera 
ensinado. E fundamental assegurar o 
entendimento de um conceito mais abrangente de 
conteudo e forma. 

0 conteudo e forma se inter-relacionam, 
pois "o como" o professor vai ensinar relaciona-se 
a uma func;:ao social especifica do processo de 
ensino e de aprendizagem, fundamentando-se 
numa concepc;:ao de homem, de educac;:ao e de 
sociedade que demonstra uma opc;:ao pela 
conservac;:ao ou transformac;:ao do "status quo". 

E importante compreender que tanto o 
metodo como o conteudo articulam-se a uma 
finalidade social ampla: construir o perfil do 
profissional/aluno delineado. Nao ha, pois, como 
pensar conteudo e forma separadamente. lsso 
significa compreender que o conteudo influencia 
sobremaneira a escolha do metodo. Todo 
conteudo de ensino tern uma forma e esta 
corresponde a um conteudo especifico, sem 
contudo, caracterizar uma relac;:ao linear. 

Portanto, a escolha metodol6gica 
comporta decis6es quanto a forma, conteudo e 
tecnicas que permitem ao professor planejar e 
ordenar o processo educative de modo que haja 
sequencia 16gica, contextualizac;:ao e apreensao 
dos conteudos , significativamente, de maneira a 
potencializar a aprendizagem. 

A escolha metodol6gica nao e, pois, uma 
opc;:ao neutra. Subjacente aos recursos materiais, 
a tecnologia, as tecnicas ou ao metodo escolhido 
existe uma visao de homem, de mundo e de 
sociedade de quem faz a opc;:ao. 

Nao ha receituario para o exercicio das 
atividades docentes. A cada ac;:ao definida ha a 
necessidade de exercer o ato consciente sobre a 
finalidade (para que?) do que se praticara. Para 
isso, o instrumento basico e o mecanisme ac;:ao
reflexao-ac;:ao (forma metodol6gica: planejamento, 
execuc;:ao e avaliac;:ao) o qual permite formular de 
maneira criteriosa os meios para se atingirem os 
fins desejados (Luckesi, 1994). Cada profissional 
devera construir o seu caminho tendo como 
para metros de sua ac;:ao · os objetivos, o 
profissional a ser formado e as condic;:6es de 
trabalho sob as quais atua. Os modos de ac;:ao nao 
sao dados, o que nao significa que devem ser 
improvisados, baseados no espontaneismo, mas 
criteriosamente elaborados dentro do contexto de 
trabalho. 

Proceder a uma escolha metodol6gica 
significa identificar as ac;:oes que competem aos 
docentes e aos discentes no decorrer do 
processo de ensino e aprendizagem parp que os 

43 

conhecimentos, atitudes e habilidades sejam 
concretamente ensinados e apre(e)ndidos. 

SOBRE A A VALIA<;AO 

Para onde e como estamos indo ? 
Pcorre grande confusao entre os 

conceitos de verificar e o de avaliar. 0 primeiro e 
estatico e restringe-se ao conhecimento sobre se 
um padrao foi alcanc;ado ou nao. 0 segundo e urn 
processo dinamico que conduz a tomada de 
decisao, a ac;:ao. A avaliac;:ao comporta a 
verificac;:ao, sendo esta a sua primeira tarefa, que, 
porem, nao se limita a ela . (Luckesi, 1990) 

A avaliac;:ao, ao contrario da mera 
verificac;:ao de resultados, e fundamental para o 
processo de repensar a ac;:ao passada e presente, 
subsidiando a ac;:ao futura, com objetivos de 
transformac;:ao e aprimoramento. 

A avaliac;:ao assim vista baseia-se no 
processo de ac;:ao-reflexao-ac;:ao, nao 
dicotomizando a educac;:ao da avaliac;:ao. E 
imprescindivel destacar que a avaliac;:ao e um 
elemento que permeia todo o processo 
pedag6gico, ou seja, esta presente em todas as 
fases do processo: antes e durante a elaborac;:ao, 
no memento de execuc;:ao e ao realizar a 
apreciac;:ao qualitativa dos resultados aferidos. 

A avaliac;:ao global do projeto pedag6gico 
deve ocorrer sistematicamente com a 
periodicidade definida pelo grupo de profissionais 
como desejavel a dinamica do cotidiano escolar e, 
segundo Vale (1995) pressup6e: 

. "A ava/iaqao do curricula e 
funcionamento; 

.A avaliaqao do corpo docente; 

.A avaliaqao dos prop6sitos do projeto; 

.A avaliaqao dos conteudos e sua 
pertinencia; 

.A avaliar;ao dos alunos; 

.A avaliar;ao dos instrumentos 
ava/iat6rios; 

.A avaliaqao da deficiencia interna do 
curso; 

.A avaliaqao da eficiencia externa do 
curso; 

.A avaliaqao da coordenaqao do curso. 
"(VALE, 1995, p. 09) 

Para avaliar OS alunos, e fundamental 
estabelecer as expectativas de aprendizagem em 
func;:ao dos objetivos e conteudos pretendidos em 
termos de resultados a serem alcanc;:ados e 
explicitar os criterios de avaliac;:ao," a priori", 
submetendo-os ao conhecimento e sugest6es por 
parte dos alunos. Segundo Luckesi (1990), faz-se 
necessario, tambem. estabelecer o minimo de 
conhecimentos, atitudes e habilidades almejados 
em cada disciplina e os procedimentos de 
avaliac;:ao (instrumentos, tecnicas, metodos) a 
serem utilizados no decorrer do processo de 
ensino e aprendizagem. E interessante ainda, que 
sejam utilizados varios instrumentos de avaliac;:ao 
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de acordo com a natureza dos conteudos e das 
informac;:oes desejadas. 

A avaliac;:ao do aluno precisa perder a 
conotac;:ao de medo e autoritarismo, pois 
compromete a construc;:ao da autonomia moral e 
intelectual do aluno. Na realidade, a avaliac;:ao 
deve buscar diagnosticar os erros, a fim de 
oferecer subsidies a reformulac;:ao do processo de 
ensino e aprendizagem, redimensionando, assim, 
a func;:ao da correc;:ao de tarefas dos alunos pelo 
professor com o objetivo de que o aluno aprenda o 
que lhe foi ensinado. Os resultados da avaliac;:ao 
sao fundamentais, tanto para o aluno rever as 
suas dificuldades de aprendizagem, como para o 
docente refletir sobre a sua pratica educativa 
considerando que o processo de ensinar deve 
possibilitar aos alunos condic;:oes efetivas para 
aprendizagens significativas. 

A avaliac;:ao do Projeto Pedag6gico e 
fundamental para que os profissionais percebam o 
que esta sendo construido, os resultados 
alcanc;:ados e o que falta realizar. 

SOBRE A BIBLIOGRAFIA 

0 que ler antes, durante e depois do 
projeto construido ? 

E fundamental para qualquer projeto a 
definic;:ao de uma bibliografia basica e, tambem, 
complementar considerando as exigE'mcias de 
elaborac;:ao pr6prias do Projeto Pedag6gico e as 
particularidades da lnstituic;:ao Escolar/Curso e dos 
sujeitos responsaveis por sua construc;:ao. 

E relevante que a bibliografia selecionada 
seja diversificada e composta de livros, revistas, 
peri6dicos, jornais, dissertac;:oes, teses para 
garantir proximidade com os avanc;:os cientificos, 
tecnol6gicos e culturais. Alem disso, e indiscutivel 
que tenha coerencia com os pressupostos 
filos6ficos, psicol6gicos, antropol6gicos e 
pedag6gicos assumidos pelos envolvidos na 
construc;:ao do Projeto Pedag6gico. 

PROJETO PEDAGOGICO, PLANO DE ENSINO E 
PLANO DE AULA: ESPECIFICIDADES E INTER
RELA<;OES NECESSARIAS 

No Brasil, nos anos setenta, o "saber 
planejar" foi muito enfatizado, influenciado pela 
abordagem tecnicista da educac;:ao. 0 documento 
como urn fim em si mesmo passou a ter mais 
importancia do que o "saber fazer", ou seja, a ac;:ao 
educativa (Raphael, 1995). 

Na realidade, a preocupac;:ao central do 
processo educacional desviou o foco da questao 
da unidade - "saber" - "saber fazer'' - "saber ser" -
enfatizando o "saber planejar". 0 "saber planejar" 
e o "saber fazer" nao mais caminhavam juntos. 

0 Projeto .Pedag6gico diferencia-se em 
muito dos planejamentos da decada de setenta. 
Resume em si as decisoes sobre "o que se quer'', 
"para onde", "como" e "por que ir'', relativas as 
concepc;:oes de urn grupo de profissionais que 
pretende construir urn curso/instituic;:ao que forme 
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o profissional/aluno capaz de viver e atuar em seu 
tempo. 

0 Plano de Ensino, por sua vez, e a 
proposta de trabalho feita pelo professor para urn 
ano ou semestre. Ele comporta objetivos, 
conteudos, metodologia de ensino e avaliac;:ao e 
tern como razao de ser orientar o ensino 
sistematico e intencional por parte do professor 
responsavel por cada disciplina. 

As decisoes que cada professor toma no 
momento de conceber e "redigir" seu Plano de 
Ensino, relacionam-se (ou deveriam) ao que esta 
delineado no Projeto Pedag6gico. Esta atitude 
podera tornar-se realidade se o Projeto 
Pedag6gico foi elaborado participativamente. Caso 
contrario, mantem-se a mesma concepc;:ao e 
praticas de planejamento dos anos setenta. 

0 Plano de Aula constitui-se na proposta 
de desenvolvimento do conteudo para uma aula 
ou varias delas e se relaciona ao Plano de Ensino 
do professor (Libaneo, 1995). (anual; bimestral ou 
semestral) e ao Projeto Pedag6gico. E a 
operacionalizac;:ao cotidiana de cada professor a 
partir do que o coletivo propos como objetivo do 
Projeto Pedag6gico, tendo em vista o 
profissional/aluno que almeja formar. 

E, pois, a partir das definic;:oes registradas 
no Projeto Pedag6gico, que cada professor 
concebe e organiza o seu plano de ensino, de 
modo que a sua disciplina contribua para o 
alcance dos objetivos propostos e subsidie suas 
aulas cotidianamente 

0 docente ao elaborar o plano de ensino 
da sua disciplina, alem do dominio do 
conhecimento especifico da sua area, deite estar 
atento a selec;:ao, organizac;:ao e sequenciac;:ao dos 
conteudos a serem ministrados, aos objetivos a 
serem alcanc;:ados, a metodologia de ensino e para 
com o processo de avaliac;:ao em todos seus 
desdobramentos, a fim de que expressem 
coerencia com o objetivo geral do curso. Trata-se, 
portanto, de definir em que medida a disciplina em 
questao pode contribuir para a formac;:ao do 
profissional/aluno que se deseja. Para que o 
professor exerc;:a uma atuac;:ao intencional, 
continua e sistematizada em suas aulas pode 
lanc;:ar mao do planejar ou programar-se, decidindo 
diariamente o rumos do seu trabalho, tendo como 
elemento organizador o Plano de Aula. 

Embora o plano de ensino e o plano de 
aula sejam resultantes do trabalho individual do 
docente, isto nao significa que nao sejam 
necessaries mementos coletivos para compartilhar 
sua elaborac;:ao, execuc;:ao e avaliac;:ao, com o 
objetivo de enriquecer a pratica pedag6gica . As 
sugestoes dos colegas podem trazer contribuic;:oes 
sobre bibliografia, metodologia , conteudo, 
avaliac;:ao, relac;:ao professor-aluno, etc. Esses 
encontros podem servir para evitar a repetic;:ao 
desnecessaria de conteudos em diferentes 
disciplinas e/ ou anos escolares e mesmo para 
melhorar a qualidade do curso atraves de 
propostas interdisciplinares que propiciem 
aprendizagens significativas. 

" I 
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A inter-rela9ao entre Projeto Pedag6gico, 
o Plano de Ensino, o Plano de Aula do professor e 
a especificidade de cada urn desses 
desdobramentos da organiza9ao para o trabalho 
pedag6gico na escola, constitui-se no elemento 
basico para a construc;:ao da unidade na ac;:ao 
educativa dos profissionais que elaboram e 
operacionalizam o Projeto Pedag6gico. A 
argumentac;:ao anterior nao diz respeito apenas 
aos docentes, embora, tenhamos enfocado mais 
esse profissional. Todos os profissionais, 
considerando as necessidades, relevancias e 
especificidades de sua func;:ao e area de atuac;:ao 
profissional no curso/lnstituic;:a6 Escolar, precisam 
atentar para a questao para que nao se perca de 
vista "aonde" o grupo de profissionais pretende 
chegar. 

CONSIDERAQOES FINAlS 

Considerando a importancia de sugerir 
possibilidades de formalizar e operacionalizar a 
construc;:ao do Projeto Pedag6gico, 
apresentaremos uma seqUencia para a 
estruturac;:ao de suas partes constituintes sem, 
contudo, dogmatiza-la. Cada lnstitui9ao 
Escolar!Curso devera avaliar e optar pela 
sequencia e estruturar;ao mais vi{weis: 

o INTRODUQAO: fazer a contextualizac;:ao hist6rico
social da unidade/lnstituic;:ao Escolar/Curso, 
considerando o contexte educacional. Aqui sera 
expresso, tambem, o sentido do trabalho e as 
perspectivas para a caminhada. 

o DIAGNOSTICO: apresentar o julgamento da 
realidade e as necessidades a serem satisfeitas 
com o trabalho, segundo uma visao_de totalidade e 
com base no levantamento de dados da instituic;:ao 
e sua analise rigorosa. 

0 PROGRAMA\:AO: considerando as necessidades 
apontadas pelo diagn6stico e o momento de definir 
as a96es a serem executadas a curto, medio e 
Iongo prazo. 

0 DEFINIR 0 PERFIL DE ALUNO/PROFISSIONAL 
QUE QUEREMOS FORMAR: considerando o 
diagn6stico, a programa9ao e as considerac;:6es 
feitas paginas atras, e preciso definir que tipo de 
aluno/profissional se quer construir com o trabalho 
que sera proposto, inclusive o tipo de escola e de 
sociedade pretendidos. 

o DEFINIR 0 REFERENCIAL TEORICO QUE 
ORIENTARA AS AQOES: qual a explicac;:ao 
(fundamentos te6ricos) de como o aluno aprende, 
pensa e se desenvolve sera assumida, 
considerando o perfil delineado, o tipo de escola e 
de sociedade propostos. Sera de grande utilidade 
e relevancia observar criticamente para as 
diretrizes dadas pela nova L.D.B./96 e pelos 
Parametres Curricula res Nacionais (MEC, 1997). 

o MARCO CURRICULAR: Sera orientado pelos itens 
anteriores. Significa definir os pressupostos 
conceituais que orientarao a compreensao dos 
fenomenos envolvidos nas relac;:oes de ensino
aprendizagem que permitem aos profissionais 
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observar sua pratica pedag6gica. Aqui sera 
preciso: a) dizer em quais pressupostos sobre 
seres humanos basear-se-a a educac;:ao a ser 
proposta, ou seja, e precise fazer a OP980 pela 
concepc;:ao de homem que norteara as decis6es 
curriculares (=nivel antropol6gico); b) e precise 
escolher o rumo filos6fico que orientara o trabalho 
com alunos e adultos (=nivel filos6fico) , pois este 
implica o procedimento pedag6gico e escolha 
metodol6gica para ensinar os temas especificos 
de qualquer nivel educacional; c) e precise 
delinear como o ser humane constr6i 
conhecimento, como funciona a inteligencia 
humana e as relac;:6es entre o que e ensinado e o 
que e aprendido atraves da escolha de teorias que 
se articulem coerentemente nessa explicac;:ao 
(= nivel psicol6gico) e d) e precise definir a func;:ao 
educativa da escola segundo a especificidade de 
cada nivel de ensino e explicitar como deve 
organizar-se didatica e metodologicamente 
( conhecimentos, conteudos, areas, aspectos etc.) 
a educac;:ao considerando esta definic;:ao e os 3 
niveis anteriores. 

0 DEFINIR OS OBJETIVOS GERAIS : considerando 
o que foi definido nas partes anteriores, e precise 
estabelecer os objetivos educacionais amplos, 
formalizando-os em termos de resultados 
esperados. 

0 DEFINIR OS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
considerando o que foi definido como objetivos 
gerais, sera necessaria desdobra-los, delineando 
com a maxima clareza os objetivos especificos da 
a9ao educativa, formalizando-os em termos de 
resultados esperados. 

0 ORGANIZAR A PROPOSTA CURRICULAR: e o 
memento de proper e organizar a proposta 
pedag6gica, a grade curricular, as atividades 
curriculares complementares, as atividades 
interdisciplinares, etc. tendo em vista o perfil , os 
objetivos e conteudos de ensino, areas do 
conhecimento e aspectos da aprendizagem e 
desenvolvimento da faixa etaria dos alunos . 

0 METODOLOGIA DE ENSINO: e o momento de 
definir as diretrizes da metodologia, a qual devera 
ser capaz de operacionalizar a ac;:ao educativa 
delineada nas partes anteriores. E relevante 
avaliar as caracteristicas dos conteudos e da 
aprendizagem da faixa etaria dos alunos, como 
tambem, as possibilidades e necessidades dos 
profissionais, sem perder de vista as 
considerac;:oes realizadas paginas atras. 

o AVALIAQAO: e precise definir a concepc;:ao de 
avalia9ao que sera assumida segundo as decis6es 
anteriores. Em seguida, tecer diretrizes para a 
avaliac;:ao do aluno, dos profissionais do 
cursollnstituic;:ao Escolar e para a avaliac;:ao de 
conjunto do projeto pedag6gico visando sua 
continuidade e reelaborac;:ao. 

o PROPOSTA DE FORMAQAO DOS 
PROFISIONAIS EM SERVIQO: definir papeis e 
func;:oes dos responsaveis pela orientac;:ao e 
formac;:ao em servic;:o e de cada profissional 
considerando as decis6es anteriores. Proper uma 
estrutura e metodologia de forma9ao em servi90 e 
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de organizac;ao para o trabalho pedag6gico capaz 
de dar sustentayao a execuc;ao das ac;oes 
propostas no Projeto Pedag6gico. 

o OUTROS: a necessidade de proposic;ao das 
diretrizes para trabalho com familias, comunidade 
e questoes especificas como do espac;o fisico, 
recursos materiais etc. deverao ser avaliadas 
pelos envolvidos no Projeto Pedag6gico. · 

o BIBLIOGRAEIA: citar/propor as referencias 
bibliograficas orientadoras do processo de 
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concepc;ao, execuc;ao e avaliac;ao do projeto que 
orientara a continuidade do Projeto Pedag6gico ... 
Este nao traz em seu texto descritas as atividades 
diarias que serao realizadas pelo profissional, mas 
as diretrizes e orientac;oes para que estas sejam 
operacionalizadas. As atividades ·e afins sao 
definidas no planejamentos de ensino e pianos de 
aula ou projetos que os profissionais organizam 
tendo o Projeto Pedag6gico como referencial. 
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