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A teoria em si nao transforma o mundo. Pode contribuir 

para sua forma9ao, mas para isso tern que sair de si 

mesma e, em primeiro Iugar, tern que ser assimilada 

pelos que vao ocasionar com seus atos reais, efetivos, 

tal transformagao. Entre a teoria e a atividade pratica 

. transformadora se insere urn trabalho de educa9ao das 

consciencias, de organiza9ao dos meios materiais e 

pianos concretos da a9ao. 

Vasquez 
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1 INTRODUCAO 

0 presente estudo tern como objetivo pesquisar a realidade de uma escola 

municipal de Curitiba, que oferece Ensino Fundamental e Ensino de Jovens e 

Adultos - EJA, para proceder a uma analise crftica sabre o funcionamento e a 

organizagao do trabalho pedagogico. 

lnicialmente, optou-se pela tarefa de mapear e investigar, de fazer o 

reconhecimento desta realidade e investir na problematica constantemente 

enfrentada pela escola no que diz respeito ao Projeto Politico Pedagogico. Assim, o 

problema tornou-se, portanto o objeto da pesquisa em questao. 

No perfodo da investigagao foram verificados alguns aspectos fundamentais 

que influenciaram o trabalho pedagogico da referida instituigao de ensino. A partir de 

uma analise mais profunda sabre o assunto, constatou-se a inexistencia de uma 

proposta de ensino especffica, pois esta nao possui urn Projeto Polftico Pedagogico 

proprio e construfdo pela sua equipe administrativa e pedagogica. Alem de 

apresentarem contradigoes nas informagoes prestadas pelos diferentes funcionarios 

envolvidos, esta instituigao deixa transparecer incertezas sabre o assunto, alem de 

urn aparente descomprometimento pela questao. 

0 Projeto Polftico Pedagogico tornou-se necessaria e obrigatorio as 

instituig6es de ensino. A sua importancia e finalidade, caracterizam as quest6es 

envolvidas com a sua construgao (o que deve center, como pede ser construfdo e a 

opiniao de educadores sabre a questao) transformando-se no desafio do trabalho da 

pesquisadora. 

A realizagao do presente projeto de pesquisa, visa assim a questao da 

construgao do Projeto Politico Pedagogico e sua contribuigao para a reflexao dos 

educadores sabre a pratica pedagogica revela a necessidade de profunda melhoria 

na qualidade do ensino. Justifica-se assim a necessidade de detectar a percepgao 

de profissionais da educagao em relagao ao Projeto Polftico Pedagogico, 

observando-se a postura destes educadores frente a educagao a propria pratica de 

trabalho docente. 

Cabe constatar ainda, qual a importancia e a razao do Projeto Polftico 

Pedagogico para o desenvolvimento do trabalho de uma instituigao de ensino e 
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sabre quais aspectos deve ser construfda. 

Na sequencia, a pesquisadora buscou elaborar urn referencial teorico que 

servisse para esclarecer o assunto e que ajudasse o posicionamento de modo crftico 

para servir de apoio e de embasamento a construgao de urn trabalho fundamentado 

na praxis. 

2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 AQUESTAO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO 

0 Projeto Politico Pedagogico, normalmente e encarado como uma regra 

para o funcionamento de toda a escola, que atua sabre a cabega daqueles que sao 

responsaveis pelo funcionamento, e tratado como se fosse algo novo inventado para 

complicar a vida dos professores. 0 fato e que a construgao de urn projeto deveria 

ser uma questao obvia para a escola. Segundo DEMO (1996b, p. 53), se 

considerassemos que a capacidade de produzir proposta pedagogica propria e 
competencia normal do professor, seria obvio que em cada escola houvesse algo 

parecido com urn projeto pedagogico, pelo menos a (sic) nfvel individual. 

Sabre isto DEMO (1996a), coloca como necessaria a questao do professor 

elaborar seu proprio projeto pedagogico, para deixar de falar em nome de teorias 

alheias, ou de ser apenas aquele que coloca em pratica propostas dos outros. Ele 

precisa sim, refletir sabre o seu papel, apresentar sua compreensao sabre a 

educagao, conhecimento e como pretende construir e colocar em pratica e avaliar 

seus alunos, e ainda como enxerga a relagao de sua pratica educativa com a 

formagao do cidadao crftico e consciente. 

Para tanto, e precise pesquisar, estudar, questionar, atualizar-se, teorizar as 

praticas, ter autonomia, aprender novas coisas, avaliar-se constantemente e ter 

espfrito inovador. 

So assim sera possfvel imaginar a construgao de urn Projeto Politico 

Pedagogico coletivo na escola, com urn grupo de professores que dernonstre a 

capacidade de produzir propostas proprias. 
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Desta forma, o projeto nao tern sua importancia somente na relagao a 

organizagao do trabalho da escola, definigao de metodologias e praticas educativas, 

mas colabora no resgate da competencia do profissional da educagao, pois, como 

explica DEMO (1996b, p 54), a primeira expectativa do projeto pedag6gico e, na 

verdade, de restaurar uma competencia normal de todo professor, que e saber 

construir conhecimento proprio tendo em vista fundamentar a cidadania mais 

competente possfvel, em si mesmo e no aluno. 

0 estudo tern, portanto a intengao e certa pretensao de apresentar uma 

concepgao de Projeto Polftico Pedag6gico, bern como refletir sabre sua construgao e 

as implicagoes de tal construgao. 

2.1.1 Definindo e Concebendo o Projeto Polftico Pedag6gico 

0 Projeto Polftico Pedag6gico dever ser objeto de estudo de todas as 

instituigoes de ensino. Realizado sempre por todos os envolvidos com a e&cola. lsto 

quer dizer que professores, equipe tecnico-pedag6gica e representantes da 

comunidade escolar tambem sao responsaveis pela construgao e execugao do 

Projeto Pedag6gico na busca de uma escola democratica com uma educagao de 

qualidade. Desta maneira, faz-se necessaria uma mobilizagao constante que nao 

deve ser considerada somente como objeto da agao educativa, mas como sujeitos 

deste processo. 

0 Projeto Polftico Pedag6gico e a organizagao de todo o trabalho de ensino 

da escola. E a escola, de acordo com VEIGA (1995, p. 11 ), "e o Iugar de concepgao, 

realizagao e avaliagao de seu projeto educative, uma vez que necessita organizar 

seu trabalho com base em seus alunos". 

Ao construir os projetos de uma escola, e relevante refletir sabre suas 

finalidades enquanto instituigao social e sabre a concepgao de educagao, 

apresentando o papel na sociedade e a definigao de caminhos e pianos de agao a 

serem executados por todos os envolvidos com o processo. lsto implica tambem na 

reflexao sabre a cidadania e o hom em que se quer formar. 

Conforme VEIGA (2000, p.15), "o projeto polftico pedag6gico explicita os 
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fundamentos te6rico-metodol6gicos, os objetivos, o tipo de organizagao e as formas 

de implementagao e avaliagao da escola". E a tarefa da escola refletir sabre sua 

intencionalidade educativa, assim como organizar sua pratica educativa construindo, 

executando e avaliando seu Projeto Pedag6gico. 

0 Projeto Polftico Pedag6gico, alem de ser a organizagao do trabalho 

pedag6gico, serve de instrumento orientador da agao educativa e do trabalho de 

uma unidade de ensino em seus aspectos globais. De forma coletiva, nele foram 

estabelecidos os prop6sitos, os fundamentos e os princfpios filos6ficos, cientfficos e 

didatico-pedag6gicos da escola, assim como os desafios postos para o avango da 

pratica educativa e des servigos da instituigao para a sociedade. 

Como resultado de urn trabalho consciente e coletivo, ele deve traduzir a 

intencionalidade e a operacionalidade des prop6sitos, des fundamentos e de seus 

princfpios, apresentando atividades e projetos que poderao ser desenvolvidos, os 

pianos para colocar em pratica o proprio Projeto Polftico Pedag6gico. Outra questao 

importante e quanta ao estabelecimento de prazos, recursos e condigoes para sua 

execugao, pois, tude deve ser organizado levando-se em conta as possibilidades 

reais da escola e de execugao, para que possam ser sugeridas e inclufdas formas 

de adaptagao para a execugao do que foi planejado e superagao de dificuldades. 

A proposta do Projeto Polftico Pedag6gico deve ser realizada o mais 

efetivamente possfvel, com envolvimento responsavel de todos, como urn 

compromisso individual e coletivo, com clareza de intengoes e estabelecimento de 

rumos e direcionamentos da pratica educativa. 

Como ideario de compromisso de agao coletiva, o Projeto Politico 

Pedag6gico busca uma diregao, traduz-se numa agao intencional delineada 

coletivamente. Per isso, ele e polftico per estar intimamente articulado ao 

compromisso s6cio-polftico com os interesses reais e coletivos da populagao 

majoritaria. 

Oeste modo, tern compromisso com a formagao do cidadao conforme o tipo 

de sociedade na qual a escola esta inserida. 

E pedag6gico, porque define agoes educativas e caracterfsticas necessarias 

as escolas, para que cum pram seus prop6sitos e suas intencionalidades. 

0 polftico e pedag6gico tern significagao indissociavel. E per isso, deve ser 
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considerado urn processo permanente de reflexao e discussao dos problemas da 

instituigao, na busca de meios que efetivem toda a sua intencionalidade. 

Do exposto, VEIGA (2000, p.13) estabelece que: 

0 projeto pedag6gico aponta um rumo, uma dire~ao, um sentido explfcito 
para um compromisso estabelecido coletivamente. 0 projeto pedag6gico, 
ao se constituir em processo participative de decisoes, preocupa-se em 
instaurar uma forma de organiza~ao do trabalho pedag6gico que desvele os 
conflitos e as contradi~oes, buscando eliminar as rela~oes competitivas, 
corporativas e autoritarias, rompendo com a rotina do mando pessoal e 
racionalizado da burocracia e permitindo as rela~oes horizontais no interior 
daescola. 

0 Projeto Polftico Pedag6gico par ser uma obra de engajamento comum, 

deve estabelecer e firmar compromissos com a sua propria execugao, de modo que 

seja plenamente vivenciado com urn ideal comum a ser perseguido par todos, pais 

ele constitui-se num processo democratico de decis6es. 

Desta forma, possibilita uma gestao democratica na escola, uma forma de 

trabalho que busca diminuir a subordinagao e as relagoes autoritarias na divisao do 

trabalho, propiciando a participagao de toda a comunidade escolar na agao 

educativa sem hierarquizar as poderes de decisao. Esta gestao democratica impede 

a centralizagao do poder em uma (mica pessoa au urn grupo especffico, no comando 

do trabalho da instituigao. lsto sugere uma gestao participativa dentro da escola, que 

estabelega o envolvimento de todos as professores e demais funcionarios, alunos, 

inclusive da comunidade interessada em uma escola de qualidade, no 

desenvolvimento das quest6es relacionadas a atividade pedag6gica, definigao de 

metas, planejamento de trabalhos, tomada de decis6es, e a solugao de dificuldades, 

au seja, a organizagao geral do trabalho da instituigao. 

Assim e possfvel que o projeto deixe de ficar somente em documentos 

impressos. 

Diante do exposto e imprescindfvel esforgo coletivo que implica a selegao de 

valores a serem consolidados, a busca de pressupostos te6ricos e metodol6gicos 

postulados par toda a identificagao das aspiragoes maiores das famflias, em relagao 

ao papel da escola na educagao da populagao. 
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Por isso, existe a importancia de que a escola juntamente com seus 

integrantes assuma a responsabilidade consciente de construir seu Projeto Politico 

Pedag6gico. 

E quanta a concepgao de urn Projeto Politico Pedag6gico de qualidade, 

apresentamos algumas caracterfsticas como: devera ser urn processo participative 

de decisoes, ser tambem urn processo de organizagao do trabalho pedag6gico que 

trabalhe com os conflitos e as contradig5es, estimular a participagao de todos no 

projeto com urn e coletivo, solucionar os problemas no decorrer do trabalho educative 

e finalmente ter bern clare o compromisso com a formagao do cidadao. 

No paragrafo acima apresentamos algumas caracterfsticas sabre a 

concepgao do Projeto Politico Pedag6gico e agora detalharemos alguns itens sabre 

a sua execugao como: devera nascer da propria realidade, isto e evidenciando os 

problemas e por conseqOencia a solugao dos mesmos, o seu desenvolvimento e a 

avaliagao, a agao articulada de todos os envolvidos com a realidade da escola e 

devera ser construfdo e avaliado continuamente. 

0 Projeto Pedag6gico de uma escola tern especificidade organizadora do 

trabalho pedag6gico, tanto em relagao a organizagao dentro de sala de aula, como 

em carater geral, envolvendo toda a escola. E ambos os trabalhos devem estar 

relacionados ao contexte social, a organizagao da sociedade, apoiando-se em uma 

visao de totalidade, ja que a sociedade exerce influencia sabre a escola e por ela 

pede ser influenciada. 

Sando assim, o Projeto Politico Pedag6gico objetiva contemplar e clarificar as 

ag5es da escola em sua globalidade. Porque, nesse sentido ela e vista como uma 

instituigao social inserida na sociedade capitalista, que reflete no seu interior as 

determinagoes e contradig5es dessa sociedade. 

Sob estas condig5es, toda a discussao sabre o Projeto Politico Pedag6gico 

obriga a observagao reflexiva sabre a educagao e sua relagao com a sociedade e a 

escola, o que nao dispensa uma reflexao sabre o hom em a ser form ado, a cidadania e a 

consciencia crftica. 

Desta forma, a definigao de objetivos e fundamental no processo de construgao 

do projeto. E necessaria planejar o que se tern a fazer, aonde se quer chegar o que se 

deseja mudar, com base e clare, no que a escola ja possui buscando urn futuro diferente 
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do presente, Assim coloca GADOTTI, citado per VEIGA (1995, p.12). 

Todo projeto supoem rupturas com o presente e promessas para o futuro. 
Projetar significa tentar quebrar urn estado confortavel para arriscar-se 
atravessar urn periodo de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
fungao da promessa que cada projeto contem de estado melhor do que o 
presente. Urn projeto educative pode ser tornado com promessas frente a 
determinadas rupturas. As promessas tornam visiveis os campos de agao 
possivel, comprometendo seus atores e autores. 

Percebe-se af que o Projeto Politico Pedag6gico vai alem de simples pianos de 

ensino e atividades diversas. Ele nao deve ser construfdo e depois arquivado como 

apenas prova de urn cumprimento de tarefa burocnitica. Deve ser construfdo, 

vivenciado, avaliado e reconstrufdo per todos os envolvidos no processo educative da 

escola, em todos os mementos, ou seja, de modo ininterrupto. 

Nao significa dizer que deve mudar tude, esquecer o que ja havia side 

construfdo. Mas, considerar o que ja foi feito e proper modificagoes para melhorar e 

encontrar meios para superar os problemas ja instaurados e introduzir inovagoes. 

2.2 CONDI<;OES NECESSARIAS A CONSTRU<;AO DO PROJETO 

POLITICO PEDAGOGICO 

Discute-se aqui sobre duas das condigoes necessarias para construgao do 

Projeto Polftico Pedag6gico: tratar-se-a primeiramente sobre a participagao de 

envolvidos no processo de construgao, especialmente professores, e em urn 

segundo memento sobre a questao da autonomia da escola. 
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2.2.1 A Participa9ao dos Envolvidos no Processo de Construl.;{ao 

A participal.;(ao de todos na construl.;{ao do projeto e diffcil e essencial, sendo 

que a mobilizal.;(ao de professores e os demais envolvidos sera urn passo 

necessaria, pois, o projeto nao pode ter urn l'mico autor, ou ser elaborado por poucos 

elementos da escola ou ainda ser caracterizado como obrigal.;{ao legal. De acordo 

com o que ja foi abordado sobre o Projeto Pedagogico, sua elaboral.;{ao deve 

acontecer segundo a participal.;(ao com urn de toda a comunidade escolar. 

Seu processo de constru9ao aglutinara crenl.;{as, convicl.;{oes, conhecimentos 

da comunidade escolar e do contexto social e cientffico, constituindo-se em 

compromisso polftico e pedagogico coletivo. Ele precisa ser concebido com base 

nas diferen9as existentes entre seus autores, profissionais esses envolvidos no 

desenvolvimento dos alunos, para produtividade e qualidade do processo de ensino 

ofertado, para que de modo reflexive seja possfvel elaborar o Projeto Polftico 

Pedagogico e propor sua a'.;(ao. Uma das razoes de se fazer o projeto e pela propria 

necessidade de avaliar este processo educative, de reconhecer a realidade da 

escola, buscar as causas dos problemas, as dificuldades ja existentes e propor 

alternativas que renovem o sistema de ensino de forma qualitativa, rumo a melhoria 

do ensino. 

0 proprio Projeto Polftico Pedagogico devera ser constantemente avaliado, 

para ser possfvel analisar as dimensoes de sua a'.;(ao · e sua propria eficacia, 

enquanto organizador do trabalho pedagogico, alem, do que, novas prioridades 

podem surgir, implicando a atualizal.;{ao da escola, a busca de novas 

fundamenta96es teoricas e novas praticas. "Acompanhar e avaliar o projeto polftico 

pedagogico e avaliar os resultados da propria organizal.;(ao do trabalho pedagogico" 

(VEIGA, 1995, p.32). 

Depois de elaborado o Projeto Pedagogico, devera ser feita sua 

apresental.;{ao do mesmo para a comunidade, pois, esta precisa conhecer o 

resultado daquilo que ajudou a construir. lnteirar-se das dimensoes e intenl.;{oes do 

trabalho oferecido pela escola. 
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Em relagao ao discutido, DEMO (1996b, p.77), afirma que: 

... e fundamental que a comunidade como urn todo tome conhecimento que, 
sobretudo se expresse criticamente sobre a proposta, para, a partir daf, 
sentir-se protagonista hist6rico. Vale, entao, sugerir reunioes direcionadas, 
seminarios abrangentes, encontros pequenos e localizados, bern como 
distribuir material escrito, sobretudo caracterizar com precisao as metas 
mais importantes e as inovac;oes mais marcantes. Nao se apenas de 
"propaganda", mas especificamente de abrir a comunidade a melhor 
informac;ao possfvel sobre a materia, motivando sua reac;ao democratica e 
crftica". 

Concluindo o que foi exposto, o Projeto Polftico Pedag6gico representa para 

a escola, a proposta para o ensino coerente, fundamentado e de qualidade. Mas, 

nao vale entende-lo como urn compromisso burocratico e encomendar sua 

fabricagao, nao vale ter o projeto nas maos e nao fazer parte dele, nao incorpora-lo 

e vivencia-lo, nao assumi-lo como ferramenta que traduz a agao educativa, pais, ele 

representa o compromisso com a causa da educagao, com o desafio de ensinar. 

3 PROJETO PEDAGOGICO: CONCEPCOES NO CONTEXTO ESCOLAR 

A ciencia que outrora acreditou ter urn conhecimento certo, verdadeiro e 

completo, convive hoje com a ideia e os fatos de incerteza, probabilidadd de estar 

em constante modificagao, revisando e reavaliando seus resultados. 

Sendo assim, a ciencia moderna tomou consciencia de que todas as teorias 

cientfficas sao aproximagoes da verdadeira natureza da realidade, e novas teorias 

tern que ser encontradas para substituir a antiga, ou melhor, dizendo, para amplia-la, 

aperfeigoando a abordagem. As teorias sofrem constantes modificagoes 

proporcionando uma fonte de novas ideias para novas rumos. 

A revolugao tecnol6gica atingiu o povo em geral e a reestruturagao nao foi s6 

do povo, mas de todo o universo. 0 mundo eletronico e a comunicagao encurtam 

distancias, com informagoes e novas conhecimentos reproduzidos em tal 

velocidade, causando urn verdadeiro bombardeio ao homem para absorver todas 



13 
essas informagoes, gerando desafios, angustias, stress, competitividade, 

isolamento, destruigao, manipulagao, clonagem e risco de destruigao em especie, 

tudo isso vindo de urn paradigma que permitiu a separagao, divisao, fragmentagao, 

num progresso ilimitado a ser obtido pelo crescimento economico e tecnol6gico 

levando a sociedade a uma desigualdade e desrespeitando o ser humano. 

Todos os setores e todas as profissoes do mundo inteiro passam por esses 

perfodos de grandes transformagoes. Vivenciamos globalmente urn novo momento: 

a mudanga do paradigma. 

Urn novo perfil de sociedade e de profissionais esta se delineando como 

consequencia desse impacto da tecnologia, da informagao que atinge a todos n6s. 

lsso acontece em tal velocidade, que nos deixa perplexes e ao mesmo tempo nos 

obriga a rever nossos valores e a nos reposicionarmos como pessoas, como 

profissionais e como cidadaos do mundo. Sabemos que se nao entrarmos na era do 

conhecimento e da digitalidade perderemos o compasso do mundo moderno. Mas 

como vamos educar nossos jovens para que se constituam indivfduos competentes? 

Que conteudo e que metodologias darao conta desta tarefa? Sabemos que ha urn 

descompasso entre o conteudo ensinado e o conteudo aprendido. Que a forma 

como ensinamos privilegia a memorizagao, sem dar a ela urn sentido real. A escola 

nao da conta de urn conhecimento que esteja em permanents sintonia com as 

constantes transformagoes tecnol6gicas. 

E, como desenvolveremos as competencias e habilidades em nossos 

alunos? 

Sera que devemos seguir os quatro pilares da educagao como meios de 

"ajuda" em nossa pratica educacional? 

Estas sao as grandes tarefas de todos n6s educadores. Precisamos 

desenvolver em cada urn de n6s estas qualidades, olhando nossa pnitica educacional, 

revendo os conteudos, as estrategias, a organizagao da sala de aula, da escola, os 

temas abordados e os recursos didaticos adotados. Enfim, e indispensavel refletir e 

decidir como vamos diminuir a distancia entre o conteudo que ensinamos com as 

exigencias da vida moderna. 

A proposta pedag6gica ou projeto politico pedag6gico e tudo isso: a escola em 

busca do saber, adequando-se as condigoes reais dos alunos. Transformando o 
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conhecimento em competencias e formando o verdadeiro cidadao. 

Como se pode observar, umas series de mudanc;as hist6ricas e sociais estao 

delineadas na exposic;ao a partir de projeto pedag6gico, as quais deverao estar em 

consonancia com as suas caracterfsticas, assim, devemos enaltecer o sentido de 

projeto, que em latim e quer dizer "lanc;ar para adiante". E disso que se fala quando 

afirmamos que a escola deve elaborar o seu projeto para que cumpra a finalidade de 

educar as jovens, preparando-os para a vida. 

0 projeto e urn conjunto de definic;oes doutrinarias e de estrategias de ac;ao. 

As vezes, confunde-se projeto com plano de trabalho au roteiro, alga que detalha 

passo a passo o que sera feito. 0 projeto e urn mapa de navegac;ao. Permite seguir 

viagem, mas, par mais que fixe a rota, nao preve todos as acidentes do percurso. 

Ele deve ser flexfvel o suficiente para permitir correc;oes. E como sua func;ao e de 

projetar na escola para diante, ele nunca esta pronto. E urn processo em 

permanente construc;ao. 

Ja esclarecido o sentido de projeto, devemos tambem clarificar o sentido 

composto de projeto polftico pedag6gico, o qual esta exposto nos paragrafos 

conseguintes. 

Para VEIGA (2000, p. 08); 

0 Projeto Politico Pedag6gico e um conjunto de diretrizes polfticas 
administrativas e tecnicas que norteiam a pratica pedag6gica da 
comunidade escolar como um todo. E um instrumento que ajuda as pessoas 
envolvidas a criarem as condi96es e colocarem em pratica aquilo que e 
especffico da escola, isto e, o processo de ensino aprendizagem. 

Sendo uma ac;ao intencional, e no Projeto Pedag6gico que a comunidade 

escolar planeja o que se deseja realizar, com base na sua realidade, buscando o 

que e possfvel fazer, aonde se quer chegar, estabelecer metas e principalmente as 

mudanc;as que deseja fazer. Ele tern que ser resultado de urn esforc;o coletivo da 

comunidade que o executara - professores, alunos, funcionarios, equipe tecnico

pedag6gica e as pais dos alunos. 

Ja para LUCK (1999, p.17) "e urn instrumento te6rico-metodol6gico de 

planejamento global que as instituic;oes de ensino deveriam desenvolver para ajudar 

a enfrentar e superar as desafios do cotidiano escolar". 
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Deve ser desenvolvido de forma refletida, consciente, sistematizada, 

organizada, cientffica e, sobretudo, participativa, buscando des significados mais 

claros e eficazes para as suas a~_t6es, enquanto agentes de uma educa~_tao que 

espera ser libertadora. 

Nao devera ser simplesmente urn retrato ou simplesmente urn mere 

levantamento de dificuldades. Antes de tude e urn confronto entre a situa~_tao que 

vive e a situa~_tao, que se deseja viver (confronto de nossa realidade vivida com a 

realidade objetivada). E uma produ~_tao de sentido continuada. 

Ao construir o projeto, a comunidade escolar estabelece uma dire~_tao para a 

a~_tao pedag6gica, assumindo urn compromisso definido coletivamente, detectando 

as suas reais necessidades, os interesses e as pretens6es de paise alunos. E muito 

importante que toda a comunidade escolar esteja envolvida com a elabora~_tao deste 

projeto, a fim de colaborar fornecendo informa~_t6es sabre as pr6prias necessidades 

e dificuldades de seus integrantes, dando sugest6es que possam servir para a 

melhoria da escola, e, par conseguinte para a supera~_tao de problemas. 

0 esfor~_to coletivo implica na sele~_tao des valores a serem consolidados, a 

busca de pressupostos te6ricos e metodol6gicos postulados par todos, a 

identifica~_tao das aspira~_t5es maiores das famflias em rela~_tao ao papel da escola na 

educa~_tao da popula~_tao. 

Assim, ter urn Projeto Pedag6gico significa estabelecer como pratica urn 

processo permanente de reflexao des problemas da escola, e de busca de 

alternativas que possibilitem a concretiza~_tao das inten~_t6es firmadas pela 

comunidade escolar. 

Ao se construir uma proposta pedag6gica e fundamental a revisao de alguns 

paradigmas que, tradicionalmente tern, norteado a educa~_tao brasileira. Em primeiro 

Iugar, e precise compreender a educa~_tao como urn processo de forma~_tao do ser 

humane, em todas as suas multiplas dimens6es: conhecimento, afetividade, 

sexualidade, cidadania e etica, como explicitam DEMO (1996b, p.54), primeira 

expectativa do projeto pedag6gico e, na verdade, de restaurar uma competencia de 

outre professor, que e saber construir conhecimento proprio tendo em vista 

fundamentar a cidadania mais competente em si mesmo e no aluno. A escola 

tradicional, estruturada fundamentalmente na concep~_tao de que educar e apenas 
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ensinar, restringe o processo formador que vai estar presente em todas as a96es 

educacionais, como explicita DEMO (1996, p. 52) "do ponte de vista em educa9ao, 

prevalece necessariamente a defini9ao de competencia como processo de forma9ao 

do sujeito hist6rico capaz de inovar, mas, sobretudo de humanizar a inova9ao". 

0 processo de ensino aprendizagem tern uma importancia para a educa9ao, 

mas pede ter exclusivamente, sob pena de estabelecer uma visao reducionista da 

escola. As mudan9as que se operam no planeta, exigem da escola que 

redimensions as suas fun96es e assuma os compromissos com o seu tempo, 

enquanto agente de forma9ao des seres humanos para a transforma9ao da 

sociedade. 

Esta concep9ao deve nortear todos os nfveis e modalidades de ensino, bern 

como as a9oes de todos os setores da institui9ao escolar. 

Atualmente no contexte educacional manifestam algumas crises de 

paradigmas surgindo a necessidade de inovar as praticas educativas, com o intuito 

de superar a fragmenta9ao que caracteriza o currfculo escolar e o ensino 

fundamentado na memoriza9ao e na c6pia, em muitos cases, ainda prevalece, 

tomando a frente do "verdadeiro" conhecimento e do processo de ensino 

aprendizagem, assim se refere DEMO (1999, p.13-14): 

Decisivo torna-se o reconhecimento de que manejo e p. oduc;:ao de 
conhecimento e primordial da cidadania e da economia, levando a rever, 
radicalmente, a proposta educacional vigente, por ser esta absurdamente 
arcaica, inclusive na universidade. Como regra, pratica-se a didatica 
marcada pelo mero ensino e pela mera aprendizagem. De urn lado, aparece 
urn pretenso sujeito, chamado professor, que apenas ensina, no sentido 
surrado de copiador de c6pias, ja que definido como ministrador de aulas, 
sem qualquer compromisso construtivo. De onde, aparece urn tfpico objeto 
de aprendizagem, o aluno cuja func;:ao e sera c6pia da c6pia. 

Nao cabe aqui explicar a9oes praticas, mas alguns pressupostos te6ricos 

que podem ser destacados para a constru9ao do Projeto Pedag6gico: a 

necessidades de entender as diferen9as individuais des alunos. 

0 Projeto Pedag6gico precisa ser concebido com base nas diferen9as 

existentes entre os autores, sejam eles professores, equipe tecnico-pedag6gica, 

pais, alunos e representantes da comunidade local. Com enfase na 
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interdisciplinaridade, e na avaliagao enquanto processo contfnuo, tambem e urn 

processo permanents de reflexao e discussao dos problemas da escola, na busca 

de alternativas viaveis a efetivagao de sua intencionalidade, e tambem sistematico, 

qualitative e com progressao continuada. 

Nao existem receitas prontas, e pelo esforgo conjunto de todos os 

integrantes que fazem a vida escolar que sera possfvel a construgao do Projeto 

Pedag6gico. Enquanto a escola continuar agente de exclusao, mesmo que 

involuntariamente nao se pode falar em democracia na educagao. 

Segundo a LDB 9.394/96 a escola deve ser incumbida de elaborar o projeto, 

mas deve respeitar as normas comuns de sua finalidade social. Ainda em seu Art. 

12, a referida Lei, utiliza a expressao "proposta pedag6gica" sem definir claramente 

do que se trata, pois nao menciona a nogao de projeto. Alguns educadores, entre os 

quais GANDIN (1999, p.13), entendem esta expressao como sendo o "projeto 

polftico pedag6gico" ou ainda simplesmente " projeto pedag6gico". Mencionado 

ainda neste artigo, no Incise I, a Lei propicia a descentralizagao e remete para os 

estabelecimentos escolares a elaboragao e a execugao das propostas pedag6gicas. 

lsto significa que o Projeto Pedag6gico e uma especie de "marca registrada" da 

escola e sua identidade. 

Os termos Projeto Pedag6gico e Projeto Polftico Pedag6gico contem o 

polftico quando sao dois termos usados para designar o mesmo sentido de projetar, 

de langar, de orientar, de dar diregao a uma ideia, a urn processo pedag6gico 

intencional que alicergam as reflexoes e as agoes do presente. 0 Projeto 

Pedag6gico tern a dupla dimensao de ser orientador e condutor do presente e do 

futuro. 

0 Projeto Polftico Pedag6gico e mais ample e nao poder ser confundido com 

a proposta pedag6gica, pois esta constitui apenas urn processo democratico de 

decisoes. 

Pelos estudos e pesquisas podemos analisar a variedade de situagoes das 

escolas publicas e privadas brasileiras, levando em conta a diversidade de 

contextos, podendo uma escola ter varias propostas pedag6gicas (uma para o 

diurno, outra para o noturno e ainda uma para cada disciplina), as quais se 

complementarao em urn unico projeto pedag6gico que define os princfpios 
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educativos da instituicao e possibilita a unidade de pressupostos. 

0 plano escolar tambem denorninado plano de ac;:ao e uma apresentac;:ao 

sistematica e justificada do que a escola pretends realizar e deve ser traduzido num 

documento que registre o que a escola pensa em fazer, como fazer, quando fazer, com 

o que e com quem ira fazer. Para que a escola tenha urn plano de curto prazo e precise 

que ela defina suas finalidades e objetivos, estabelecendo urn horizonte de trabalho. A 

escola planeja para evitar os improvises e as ausencias de perspectivas. 0 seu 

referencial, no entanto eo Projeto Pedag6gico. 

Nos ultimos anos o currfculo tern side entendido de forma ampla, com a 

expressao" proposta ou projeto curricular" com o significado de guia de orientac;:ao da 

escola. Atualmente o conceito de currfculo envolve tanto os pianos e propostas 

pedag6gicas quanto efetivamente o que acontece nas salas de aula (plano de curse, de 

areas e de disciplinas) ou ainda o currfculo oculto (o nao dito, aquilo que tanto alunos 

quanto professores trazem de suas pr6prias vivencias para dentro da sala de aula). 

Entendemos o Projeto Pedag6gico como mais ample do que a proposta 

pedag6gica, o projeto deveria contemplar a diversidade e a riqueza das 

contribuicoes dos varies segmentos da escola. 

Pensar em proposta pedag6gica da escola significa reportar-se ao Projeto 

Polftico Pedag6gico que a inspirou, o que certamente implica em considerar: a 

organizac;:ao do trabalho pedag6gico, seu planejamento e os pianos de aula que estao 

em andamento. 

Nao podemos negar que seguimos esquemas ou pianos de trabalho com vistas 

atingir os objetivos propostos, estando registrados em documentos elaborados 

sistematicamente. A ac;:ao intencional, consciente, comprometida, tern como 

pressupostos o planejamento do coletivo organizado da instituic;:ao escolar. 

Contudo, cumpre reconhecer que a proposta pedag6gica caracteriza-se como 

urn processo em permanents construc;:ao pelo coletivo da escola, que assume com sua 

responsabilidade, ultrapassando os limites de uma determinada gestae. 

Segundo PORTELA (1998, p.85), a proposta pedag6gica pede ser concebida 

como a propria escola em movimento, que constr6i, no dia a dia, seu trabalho educative, 

discute seus problemas, suas possibilidades de soluc;:ao, e define de forma participativa, 

as responsabilidades pessoais e coletivas a serem assumidas para a consecuc;:ao des 

objetivos estabelecidos. 



19 
Ao elaborarmos a proposta pedag6gica, levamos em conta a visao de 

planejamento educacional que estara norteando as suas atividades, a definic;:ao de 

concepc;:ao de currfculo que estara seguindo para concretizar a proposta, evitamos 

deixar de fora, de uma maneira sistematica, tudo que seja social, polftico e cultural, por 

ser considerado problematico. Desta forma, a construc;:ao do Projeto Pedag6gico 

pressupoe mementos de reflexao coletiva: 

- Definimos e tentamos compreender os pnnctptos e conceitos do novo 

paradigma, da LOB, dos PCN's, das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

Resoluc;:ao n 02/98 do CNER e Parecer 04/98 do Conselho Estadual de 

Educac;:ao e as emanadas pela Mantenedora da lnstituic;:ao Escolar; 

Analisamos e refletimos sobre a propria pratica pedag6gica, para 

obtermos urn parametro de como esta essa pratica para saber o que precisa ser 

mudado e 

Planejamos as ac;:oes e avaliamos constantemente. 

Se por urn lado, o Projeto Pedag6gico deve manter uma unidade em relac;:ao 

aos objetivos nacionais da educac;:ao, por outro, tern que respeitar as especificidades de 

cada unidade escolar, bern como as diversidades culturais da comunidade que a 

compoem. Nao se pode tratar tudo e todos da mesma forma. A luta, que o Projeto 

Pedag6gico tern que refletir sao por igualdade de direitos, oportunidades, acesso, 

condic;:oes, mas de respeito as diferenc;:as. 

0 Projeto Pedag6gico e urn instrumento de resistencia a fragmentac;:ao do 

trabalho pedag6gico, a sua rotinizac;:ao e ao controle hierarquico e autoritario vigente na 

maioria das escolas. Deve ser propositivo, isto e, deve apontar alternativas de 

reorganizac;:ao do trabalho pedag6gico da escola, que rompa com as formas 

tradicionais, onde a finalidade se perde na burocracia administrativa. 

Na construc;:ao do Projeto Pedag6gico devemos levar em conta alguns 

princfpios norteadores, estes listados por lima Passos Veiga (1995, p.22): 
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a) lgualdade de condi<;oes para acesso e permanencia na escola; 

b) Qualidade tecnica e polftica para todos; 

c) Gestao democratica, visando a socializa<;ao do poder na escola; 

d) Liberdade e autonomia para criar suas pr6prias regras e co

responsabilidades; 

e) Valoriza<;ao do magisterio entendido como a forma<;ao, as condi<;oes 

de trabalho e a remunera<;ao. 

Diante do exposto, referimos-nos a constru<;ao do aprendizado dos alunos 

que serao apresentados sob a forma de aptidoes importantes que evidenciem sua 

capacita<;ao e como lidar eficazmente com as situa<;oes com as quais se defrontarao 

futuramente. Tal diretriz substituira a pratica tradicional de apresentar as 

aprendizagens sob a forma de assuntos, informa<;oes au conteudos, par outra 

consistente com essa diretriz, que delimitam com maior clareza, precisao e 

fidedignidade o que o aluno precisa aprender e que configurara sua capacidade de 

atua<;ao social no meio em que vive. 

Esses pressupostos mencionados traduzem uma concep<;ao de Projeto 

Pedag6gico da escola, que resume algumas premissas didaticas: aprender a 

aprender. A escola deve ser considerada como urn local de investiga<;ao, o aluno 

como sujeito das rela<;oes, a sala de aula como voz, a constru<;ao do conhecimento 

e habilidades de pensamentos contextualizados pelos determinantes hist6ricos, 

entre outros. 

A mesma autora, na sequencia de seu trabalho, destaca sete elementos 

basicos para a constru<;ao do Projeto Politico Pedag6gico: 

1) FINALIDADE DA ESCOLA: refere-se aos efeitos intencionalmente 

pretendidos e almejados. 

2) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: significam questionar suas 

caracterfsticas, p61os de poder, seus conflitos. E, mais: significa questionar 

as pressupostos que embasam a estrutura burocratica da escola que 

inviabiliza a forma<;oes de cidadaos aptos au modificar a realidade social. 
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3) CURRICULO: Refere-se a organiza9ao do conhecimento escolar -

que e dinamico - entao uma mera simplifica9ao do conhecimento cientffico. A 

analise e a compreensao do processo de produ9ao do conhecimento escolar 

ampliam a compreensao sabre as questoes curriculares. 

4) 0 TEMPO ESCOLAR: e urn elemento fundamental na organiza9ao do 

trabalho pedag6gico. Ele e ordenado pelo calendario e pelo horario escolar, 

determinando tambem a grade curricular. 0 tempo escolar e marcado pela 

fragmenta9ao do dia letivo e, conseqOentemente, do proprio conhecimento. 

Alem do tempo que e desperdi9ado no controle hierarquico e na burocracia. 

E preciso tempo para acompanhar e avaliar o Projeto Polftico Pedag6gico 

em a9ao. E preciso tempo para as estudantes se organizarem e criarem 

seus espa9os para alem da sala de aula. 

5) 0 PROCESSO DE DECISAO: deve ser descentralizado e o poder, 

distribufdo. Para isso e necessaria que se instalem e fortale9am canais de 

participa9ao polftica de todos as envolvidos no processo educative da escola 

- Conselho escolar, gremio Estudantil, coletivos permanentemente de 

avalia9ao dos servi9os escolares, etc.·· 

6) AS RELACOES DE TRABALHO: devera estar cal9adas nas atitudes de 

solidariedade e de participa9ao coletiva, em contraposi9ao a organiza9ao 

imposta pelos princfpios da divisao do trabalho, da fragmenta9ao e do 

controle hierarquico. 

7) A AVALIACAO: a avalia9ao do Projeto Polftico Pedag6gico, numa visao 

crftica, parte da necessidade de se conhecer a realidade escolar, busca 

explicar e compreender criticamente as causas da existencia de problemas, 

bern como suas rela96es, suas mudan9as e se esfor9a para propor a96es 

alternativas, pela cria9ao coletiva. 

Do exposto, fica clara que o Projeto Polftico Pedag6gico nao visa 

simplesmente urn rearranjo formal da escola, mas uma qualidade em todo o 

processo vivido. E preciso entender o projeto da escola como uma reflexao do seu 

cotidiano, sendo indispensavel para ampliar as possibilidades e apressar as 

mudan9as que se fazem necessaria dentro e fora dos muros da escola. 
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4 ESTRUTURA DO PROJETO PEDAGOGICO 

Buscando sistematizar importantes reflexoes implicadas na elabora<_;:ao do 

Projeto pedag6gico, apresentamos neste texto as determina<_;:oes legais (LOB 

9.394/96}, que especifica os aspectos que o projeto pedag6gico deve contemplar, 

como as considera<_;:oes das pr6prias questoes pedag6gicas que caracterizam o 

projeto. 

0 Projeto Polftico Pedag6gico e uma a<_;:ao intencional com base na 

realidade da escola. Assim sendo, inicialmente faz-se necessaria conhecer e refletir 

sabre essa realidade, respondendo a questoes basicas: 

• Quem e nosso aluno? 

• Como e a comunidade a qual ele pertence? 

• Quais as caracterfsticas do corpo docente da escola? 

• Qual a razao dessa escola existir dentro da comunidade? 

• 0 que a comunidade espera da escola? 

• 0 que ha nessa comunidade que e original? 

• 0 que ha em torno da escola que pode nela entrar, proporcionando aos 

educandos uma aprendizagem sintonizada com a vida? 

• Quais os problemas da escola? 

• Como esta a aprendizagem dos alunos? 

Feita estas reflexoes, o grupo tera condi<_;:oes de pensar sabre seus 

objetivos, suas inten<_;:oes: que alunos queremos educar para atuar nessa 

comunidade? Quais os conteudos fundamentais? 0 que os alunos precisarao 

aprender? 

Toda a comunidade escolar se envolvera e se comprometera com estas 

inten<_;:oes, elaborando urn planejamento participative, com metas claras, como base 

nos diagn6sticos da realidade. 

Concretizar o que foi planejado e o passe seguinte. Para tal, a defini<_;:ao de 

estrategias de trabalho e a busca de parcerias possibilitam pensar a a<_;:ao 
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pedag6gica em fun9ao das inten96es existentes. 

Mas, nao podemos deixar de utilizar alguns subsfdios necessaries para a 

elabora9ao do projeto, os quais estao expresses na LDB 9.394/96 e transcritos 

resumidamente nos paragrafos seguintes: 

- ldentifica9ao da lnstitui9ao de ensino - evidenciando as suas finalidades e 

objetivos, como estabelece o Art. 2 da LDB2 "a educa9ao, dever da famflia e do estado, 

inspirada nos princfpios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tern par 

finalidade o desenvolvimentismo do educando, seu prepare para o exercfcio da 

cidadania e sua qualidade para o trabalho". 0 Art. 33 da LOB estabelece os princfpios da 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber; o pluralismo de ideias e de concep96es pedag6gicas; a gestae democrcUica do 

ensino publico, a valoriza9ao de experiencia extra-escolar e a vincula9ao entre a 

educa9ao escolar, o trabalho e as praticas sociais, complementando o artigo anterior. 

As finalidades e os objetivos da educa9ao nacional sao firmados nos artigos 2, 

3 e 22 da LDB4
, os quais falam da identifica9ao das institui96es de ensino. 

2 Artigo 2 - A educagao, dever da familia e do estado, inspirada nos princfpios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tern por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercfcio da cidadania e sua qualificagao para o trabalho. 

3 Artigo 3 - 0 ensino sera ministrado com base nos seguintes princfpios: 
I - igualdade de condigoes para o acesso e permanencia na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o sabe; 
Ill- pluralismo de ideias e de concepgoes pedag6gicas; 
IV - respeito a liberdade e aprego a tolerancia; 
V- coexistencia de instituigoes publicas e privadas d ensino; 
VI - gratuidade do ensino publico em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorizagao do profissional da educagao escolar; 
VIII - gestao democratica do ensino publico, na forma desta Lei e da Legislagao dos sistemas de 
ensino; 
IX- garantia de padrao de qualidade; 
X - valorizagao da experiencia extra-escolar; 
XI - vinculagao entre a educagao escolar, o trabalho e as praticas sociais. 

4 Artigo 22 - A educagao basica tern por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formagao comum indispensavel para excregao da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 
no trabalho e em estudos posteriores. 
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- Organizagao curricular - na LDB5 em seu Art. 26 expressa que os currfculos 

do ensino fundamental e medic devem ter uma base nacional comum (Parametres 

Curriculares Nacionais), a ser contemplada em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por parte diversificada exigida pelas caracterfsticas regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da sua clientela. 

- Construgao e implementagao da proposta pedag6gica - a escola tern uma 

autonomia relativa para proper o seu compromisso com a educagao e com a populagao 

que a frequenta. 

Os artigos 2, 22, 29, 35 e 396
, servem de base para este item. 0 artigo 12 

estabelece que todos os estabelecimentos de ensino possam elaborar e executar sua 

proposta pedag6gica, administrar o seu pessoal e seus materiais e finangas deverao 

velar pelo plano de trabalho de cada docente e articular-se com a comunidade e 

5 Artigo 26 - os currfculos do ensino fundamental e medio devem ter uma base comum nacional, a 
ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por parte diversificada 
exigida pelas caracterfsticas regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela. 
1 - os Currfculos a que se refere o capftulo devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da lfngua 
portuguesa e da matematica, o conhecimento do mundo ffsico e natural e da realidade social e 
polftica, especialmente do Brasil. 
2 - 0 ensino da arte constituira componente curricular obrigat6rio, nos diversos nfveis da 
educagao basica de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 
3 - A educagao ffsica, integrada a proposta pedag6gica da escola, e componente curricular da 
educagao basica ajustando-se as faixas etarias e as condigoes da populagao escolar, sendo 
facultativa nos cursos noturnos. 
4 - 0 ensino de Hist6ria do Brasillevara em conta as contribuigoes das diferentes culturas e etnias 
para a formagao do povo brasileiro, especialmente das matrizes indfgena, africana e europeia. 
5 - Na parte diversificada do currfculo sera inclufdo, obrigatoriamente, a partir da quinta serie, o 
ensino de pelo menos uma lfngua estrangeira moderna, cuja escolha ficara a cargo da 
comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituigao. 

6 Os artigos 2 e 22 foram citados anteriormente. 

Artigo 29 - A educagao infantil, primeira etapa da educagao basica tern por finalidade o 
desenvolvimento integral da crianga ate os seis anos de idade, em seus aspectos ffsico, 
psicol6gico, intelectual e social, complementando a agao da famflia e da comunidade. 

Artigo 35 - 0 ensino medio, etapa final da educagao basica, com duragao mfnima de tres anos, 
tera por finalidade: 
I - a consolidagao e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparagao basica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, 
de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condigoes de ocupagao ou 
aperfeigoamento posteriores; 
Ill - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formagao etica e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crftico; 
IV - a compreensao dos fundamentos cientffico-tecnol6gicos dos processes produtivos, 
relacionando a teoria com a pratica, no ensino de cada disciplina. 
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famflias, criando processes de integragao da sociedade com a escola (atraves de 

projetos de extensao). 

Esta proposta pedag6gica contem ag5es que serao desenvolvidas pela escola 

para o treinamento e atualizagao dos profissionais, de acordo com as necessidades 

decorrentes do atendimento a proposta pedag6gica. 

Os artigos 3 e 4 da LDB tratam das instalag5es ffsicas, estas fundamentais para 

a implantagao da proposta pedag6gica, pois o ambiente escolar deve atender as 

necessidades de seus educandos, como tambem, de todos que se fazem presentes 

nesse meio. 

A proposta pedag6gica esta integrada pelo regimento escolar como o contido 

nos artigos 12, 13, 227
, da LOB, que tratam deste item. No seu Art. 13, incise I, a LOB 

traz que "os docentes incumbir-se-ao de participar da elaboragao da proposta 

pedag6gica do estabelecimento de ensino". A Lei nao dispensa a participagao do 

professor nesta elaboragao, mas esta participagao nao deve concorrer na 

obrigatoriedade, sendo esta pelo compromisso que cada professor deve ter com a 

educagao. 

0 Projeto Pedag6gico e uma construc;ao coletiva, processual e, como tal 

necessita de constante avaliagao, reordenamento, adaptando-se as transformag5es da 

coletividade. Esta avaliagao sera feita pelo grupo que o concebeu, pela comunidade 

7 Artigo 12- 0 estabelecimento de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino tera a in incumbencia de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedag6gica; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
Ill- assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos; 
IV- velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V- prover meios para a recuperagao dos alunos de menor rendimento; 
VI - articular-sa com as famflias e a comunidade, criando processes de integragao da sociedade 
com a escola; 
VII - informar os pais e responsaveis sabre a freqOencia e o rendimento dos alunos, bern como 
sabre a execugao de sua proposta. 

Artigo 13- os docentes incumbir-se-ao de: 
1 - participar da elaboragao da proposta pedag6gica do estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedag6gica do estabelecimento de 
ensino; 
Ill - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV- estabelecer estrategias de recuperagao para os alunos de menor rendimento; 
v - ministrar os dias letivos-aula estabelecidos, alem de participar integralmente dos perfodos 
dedicados ao planejamento, a avaliagao e ao desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulagao da escola com a familiae a comunidade. 
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escolar que executa, possibilita constante revisao, tornando-o sempre atual e coerente 

com a realidade da escola. 

4.1 ESCOLA: A BUSCA DA IDENTIDADE ENQUANTO PROJETO POLiTICO 

PEDAGOGICO 

Como ja explicitado em paragrafos anteriores, as grandes transformagoes 

pelas quais vern passando a sociedade nesta mudanga de sE3culo tern se refletido 

com intensidade na vida das pessoas, desafiando as organizag6es e as instituig6es 

para a necessidade de mudangas radicais em seus prop6sitos, em suas polfticas, 

em suas estruturas e em seus procedimentos. 

Na verdade, estamos vivendo a p6s-modernidade, marcada pela incerteza e 

pela provisoriedade, na qual a mudanga na concepgao do conhecimento traz como 

consequencias novas significados na economia, na produgao e nas inumeras outras 

areas que compoem o social. Todos esses fatos concorrem para a mudanga dos 

quadros de referencia em que as pessoas e a sociedade em geral estavam 

apoiadas. A propria ciencia, que sempre trabalhou com certezas e definigoes, tern de 

enfrentar agora a diffcil realidade: a relatividade do conhecimento e o seu carater 

provis6rio e contestavel. 

Certamente, respostas prontas nao existem para desencadear urn processo 

de mudangas nos termos em que ela deve ser concebida. Mesmo porque a 

mudanga somente ocorre como produto das consciencias que foram despertadas e 

da vontade das pessoas em encontrar melhores caminhos para o que estao 

realizando, sabendo ainda que esse envolvimento seja conflituoso e repleto de 

tensoes. Alem disso, nao se efetivam mudangas sem que haja rupturas e elas terao 

de ser produzidas no contexte real em quer se da o processo. Sao produtos de uma 

realidade concreta e nao de uma formulagao abstrata da realidade; portanto, nao 

existem manuais que mostrem como proceder. 

Em todas as areas, mas, sobretudo na educagao, o caminho se faz ao 

andar. A grande descoberta e que nao ha exemplos prontos e fechados para seguir, 
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mas, urn horizonte social que inclui urn conjunto de princfpios que servem de rumo 

em cada realidade e uma proposta metodol6gica que torne possfvel a aproximagao 

desse horizonte. 

Conforms a Deliberagao 014/99, do Conselho Estadual de Educagao do 

Parana, ainda e desconhecido para grande parte dos profissionais que trabalham na 

escola, o centro do processo escolar e sempre a proposta pedag6gica, e isso se 

apresenta clara e definido nos seguintes sentidos: 

a) Sentido Socio16gico: nao ha processo educative que se efetivo sem urn 

projeto social condutor (urn futuro desejavel para a sociedade); mesmo 

quando nao ha clareza disto, mesmo quando o neguem, estarao educando 

ou ajudando a educar dentro de uma concepgao de homem e sociedade. 

b) No Sentido Filos6fico: e o dever ser que precisa ser indicado: todo e 

qualquer esforgo educacional deve proper urn futuro humane explfcito, a fim 

de que a proposta oriente todo o trabalho a ser realizado. 

E importante ressaltar que os valores, os rumos e as normas devem ser 

construfdos em conjunto e que esforgo novo nao tern sentido em si mesmo, mas 

somente quando dirigido a consecugao de alga importante. 

Ao pretender-se que a proposta pedag6gica norteie agao educativa escolar e 

born ter clara que ela explica os fundamentos te6rico-metodol6gicos, os objetivos, o tipo 

de organizagao e dos modes de implementagao e avaliagao da escola. "As modificag6es 

requeridas sao produtos de urn processo permanente de discussao, deve atender para a 

questao da qualidade de ensino nas suas dimens6es tecnicas e polfticas" 

(DELIBERAQAO 014//99, DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCA<;AO). 

Todo Projeto Pedag6gico, porem e politico por definigao, uma vez que sua 

finalidade e formar cidadaos. Outro aspecto polftico e a autonomia que nasce com o 

projeto escolar e nao pode ser confundida com soberania. 

Deve-se ainda lembrar que a proposta pedag6gica s6 sera eficaz se for fruto de 

uma reflexao coletiva, se houver compreensao do significado das mudangas propostas 
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na reforma educacional e se houver a adesao coletiva da equipe escolar as mudanc;as 

e ao plano de trabalho da escola. 

Quando tentamos buscar a identidade da escola afirmamos a nossa 

identidade de educadores em uma sociedade que trata a educac;ao como urn 

"gasto necessaria", como explica MARQUES (1990, p. 17-18) em depoimento a 
Revista Contexte e Educac;ao, "a educac;ao como ac;ao proposital, fenomeno 

complexo, vivo, hist6rico e conjuntural: nao pode reduzir-se a campo passive das 

incisoes atomizadoras, terra de todos, porque de ninguem". 

Atraves deste exposto podemos afirmar que a educac;ao e uma praxis a ser 

assumida coincidentemente pelos educadores inseridos na construc;ao de propostas 

alternativas que resgatem a identidade perdida da escola, em urn momenta que nao 

aceitamos que as regras venham de cima e pre-estabelecidas, mas desejamos 

construir estas regras, fazer com que elas sejam nossas aspirac;oes e expectativas, 

propiciando urn espac;o para a construc;ao e nao mais o de reproduc;ao. 

Neste sentido, n6s educadores, lanc;amo-nos na construc;ao de urn projeto 

crftico e emancipado, sendo este processo construfdo coletivamente tendo a 

perspectiva de atingir a sociedade e a educac;ao. 

Acreditamos que para enfrentarmos este desafio, da relac;ao entre a 

administrac;ao democratica, pratica pedag6gica e a participac;ao da comunidade 

escolar, necessitam recuperar a identidade da escola, fazer com que seja urn 

conjunto de ac;oes coerentes, que parta do referencial alicerc;ado no trabalho em 

conjunto. E importantfssima a definic;ao do tipo de sociedade que estao inseridos os 

professores, os alunos e a comunidade escolar. 

Mesmo assim, urn Projeto Pedag6gico, corretamente construfdo, nao vai 

garantir que a escola se transforme em uma instituic;ao melhor: e certo, porem, que 

vai possibilitar aos seus integrantes domfnio sabre o seu caminhar, consciencia de 

seus limites, melhor aproveitamento das oportunidades, coragem para assumir 

riscos e confianc;a no equacionamento das dificuldades encontradas. 

Se contem tantas virtudes, porque a construc;ao do Projeto Pedag6gico da 

escola ainda se constitui num desafio? Desafio porque requer a superac;ao de 

dogmatismos e individualismos ainda presentes nas praticas escolares, porque 

exige uma nova definic;ao paradigmatica. Requer o abandono da concepc;ao de 
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educa9ao bancaria. Eis alguns motives pelos quais, na escola, essa ideia (ou, pelo 

menos essa pratica) de Projeto Pedag6gico chega tao tardiamente. 

E nao apenas possfvel, mas necessaria, no ambito do Projeto Pedag6gico, 

incorporar essas resistencias e esses desafios como partes integrantes da realidade 

a ser transformada. Daf a importancia de nao se copiar modelos prontos e externos, 

porque sao as contradic;oes inerentes ao processo que o justificam e lhe conferem 

autenticidade. 

4.2 IMPLICAQOES DO PROJETO PEDAGOGICO 

Acreditando ser o Projeto Pedag6gico - enquanto atividade essencialmente 

polftica e inovadora - uma estrategica capaz de efetivar a integrac;ao de diferentes 

pessoas em func;ao de objetivos comuns, procuramos estudar a viabilidade de sua 

aplicac;ao no trabalho escolar, tendo a certeza de conseguir, atraves dele, a forc;a 

ideol6gica e pratica capaz de diminuir os problemas atuais da escola. 

Temos bern claro que nao e uma tarefa facil. Para que essa aplicac;ao seja 

possfvel, algumas condigoes sao essenciais e devem imbuir todos os elementos 

constitutivos desse tipo de trabalho: o processo ensino aprendizagem, a agao docente, a 

gestao da instituigao e a comunidade. 

4.2.1 lmplicac;oes do Projeto Pedag6gico na Aprendizagem 

A fim de constituir urn fator essencial para a efetivagao do projeto pedag6gico, o 

processo ensino-aprendizagem precisa apresentar caracterfsticas definidas e 

especfficas. 

Nao podera restringir-se a pura transmissao dos conhecimentos, da heranc;a 

cultural de urn povo as novas gerac;oes, para garantia da sua unidade e progresso 

tecnico-cientffico-cultural ou a simples preocupagao com a formac;ao da personalidade 

integral do educando, inserida em seu contexte social, num processo de integragao 

recfproca. Deve ser urn processo gradativo, continuo, centrado no aluno, capaz de 

respeitar a sua cultura e da comunidade em que vive. 
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Urn processo iminentemente politico, criativo, crltico, preocupado em 

transmitir conhecimentos integrados e inseridos a partir da realidade individual e social 

de cada educando e da comunidade em que vive. 

lnfelizmente, a escola tem-se transform ado em ... 

... lnstrumento de reprodu9ao social ( ... ). Legftima a discrimina9ao e a 
rejei9ao na e pela escola das mesmas camadas discriminadas na estrutura 
s6cio-econ6mica ( ... ). lmpoe a todas as classes sociais, sob o manto do 
saber desinteressado, da ciencia neutra e da tecnica a servi90 da 
humanidade, a visao de mundo da classe dominante, seus valores, suas 
normas de conduta, sua linguagem ( ... ). "Leva cada indivfduo a sentir-se o 
principal responsavel pela posi9ao que ocupa na estrutura social..." 
COELHO (1982, p.37). 

A propria fragmentac;:ao do trabalho pedag6gico e urn fate iminentemente 

politico, necessaria a efetivac;:ao dos princfpios da classe dominante. As decis6es 

relativas ao trabalho escolar passam a ser tomadas nao por seu responsavel direto -

o educador -, mas por pessoas que nao lhe estao diretamente ligadas - os 

especialistas politicos da educac;:ao. 

0 resultado desse trabalho escolar tern side: 

- De urn lade, a formac;:ao de uma personalidade submissa, apagada, 

alienada, forjada para aceitar sem se rebelar, todo e qualquer tipo de 

injustic;:a ou violencia decorrente da sua pseudo-condic;:ao imutavel de ser 

oprimido e submisso a classe dominante: 

- De outre lade, a formac;:ao de uma elite privilegiada, dominante, 

mantenedora da divisao social, da estrutura de poder e dominac;:ao. 

Consequentemente, esta politicidade partidaria do processo educative 

tambem tern impedido que se efetive, na escola,. urn verdadeiro trabalho 

participative. 

Assim, a educac;:ao polltica transmite, sob uma forma expllcita ou atraves de 

modelos de comportamento e de ideais, os fundamentos politicos da classe dominante. 

Esta procura fazer da escola urn instrumento de suas finalidades, interesses e difusao 
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de suas ideias. 

Embora a politicidade da educa9ao seja urn ponto de partida para a efetiva9ao 

do Projeto Pedag6gico, ela encerra dentro de si urn grande perigo: a polltica de 

domina9ao das maiorias desprivilegiadas pela minoria privilegiada. 

Pais, professores, funcionarios, alunos, moradores do bairro deveriam ser 

consultados para as decis6es a respeito de urn processo que nao pertence apenas a 
escola, mas que influencia a todos. 

Enquanto prax1s hist6rica e social, propna de homens concretes 
(educadores e educandos), situados num espaco e num tempo 
determinado, a educacao e perpassada de ponta a ponta por processes 
bern mais amplos e abrangentes: processes culturais, economicos, sociais e 
politicos. Sendo a escola uma instituicao da sociedade civil, nela se 
manifestam todos os conflitos, os antagonismos que constituem a existencia 
desta." COELHO (1982, p.36-37). 

Nao existe possibilidade real de separar o processo de ensino-aprendizagem 

do ambiente onde se insere a escola das pessoas nela envolvidas, direta au 

indiretamente. 0 Projeto Pedag6gico, portanto, deve possibilitar urn processo ensino

aprendizagem nao s6 politico, mas a escola comunitariamente polltica, nascendo das 

necessidades da sua comunidade e clientela e convergindo seu produto para urn 

mesmofim. 

0 politico eo comunitario constituem o proprio ser do ato educative, enquanto 

ato do homem inserido em seu meio social, na luta constante e solidaria pela 

sobrevivencia e dignidade. 

0 processo ensino-aprendizagem deve transformar-se num instrumento a 

servi9o da elabora9ao, discussao e concretiza9ao de uma nova ordem social. lmp6em

se, conseqOentemente, urn trabalho pedag6gico questionador, crltico, descobridor, e 

desvendador da Hist6ria e da Cultura. 

0 processo ensino-aprendizagem seria entao, o instrumento que prepara o 

homem para reivindicar seu direito de opinar, discutir, criticar e alterar essa mesma 

ordem social, seu acesso a cultura e hist6ria do seu tempo. Buscaria transformar o 

homem em agente-educador e agente-educando do processo, impedido que se 

transforme no que os grupos minoritarios pretendem que se transforme, para que possa 

manter a situa9ao s6cio-polltica e economica existente, num trabalho alienante e 

sufocador. 
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Neste contexte a fungao essencial da escola sera a de sistematizar a 

socializagao do saber, uma vez que se torna indispensavel para o exercfcio da 

cidadania. 

4.2.2 lmplicagoes do Projeto Pedag6gico na Agao Docente 

Tude o que se propoem em urn Projeto Pedag6gico, requer o trabalho de urn 

educador tambem polftico e inovador, integrado consciente e ativamente no social, 

onde a escola esta inserida. 

A figura do professor tern side entendida de diferentes formas na hist6ria da 

educagao brasileira. 

Nos prim6rdios da descoberta de nossa terra, identificava-se com o jesufta, 

preocupado em evangelizar e educar para as primeiras letras. 

A imagem de educador autocratico- o que sabe e transmits conhecimentos 

- tern caracterizado a escola tradicional ate os dias de hoje. 

A partir das influencias da Revolugao Francesa e, especialmente, da postura 

pedag6gica de Jean Jacques Rousseau, a tarefa do educador vern sofrendo 

transformagoes, passando a ser nao mais o transmissor de conhecimentos e cultura, 

mas o orientador da aprendizagem efetivada de maneira ativa pelo aluno que 

aprende atraves da pesquisa e da descoberta. 

Com a complexividade dos tempos modernos e, principalmente, com a 

instauragao do capitalismo como doutrina economica do seculo XX, a figura do 

educador sofreu grandes transformagoes. Em fungao disso, o papel do professor 

transformou-se, assumindo uma complexividade e uma especificidade cada vez 

maiores. ConseqOentemente, passou a ser alguem que expressa uma doutrina 

pedag6gica que, implfcita ou explicitamente, se baseia em uma filosofia devida, uma 

concepgao do homem e da sociedade. As caracterfsticas de seu trabalho decorrerao 

de uma opgao pessoal e consciente. 

Enquanto pessoa absorvida da doutrina capitalista, de concentragao do 

poder e do saber nas maos de uma elite dominants, transmitira aos alunos nogoes e 
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princfpios que garantam a hegemonia da classe dominadora, multiplicara a 

quantidade de conhecimentos superficiais a serem ensinados aos educandos, 

fazendo-os crer que aprenderam o que e mais importante para a sua condi~ao de 

inferiores e dominados. Agindo dessa maneira, afirma-se como reprodutor da cultura 

e estrutura das classes dominantes. 

Como conseqOencia, a a~ao docente assume tambem o papel de 

mercemiria da educa9ao, que trabalhara nao para educar as gera~ces, mas, 

principalmente, para sobreviver no tumulto da luta de classes. Como se trata de uma 

atividade pouco valorizada e mal remunerada precisa multiplicar suas horas de 

trabalho e seus pastas de servi~o. sem ter condi~oes de aperfei~oar seus 

conhecimentos, preparar suas aulas e aprender novas tecnicas de trabalho. Par 

isso, acomoda-se em apenas transferir as no~oes autorizadas, sem criticar, sem 

questionar a validade e a importancia do que transmits. 

Para a efetiva~ao do Projeto Pedag6gico participative, e precise veneer 

todas as dificuldades e falhas para transformar-se em agente de inova96es polfticas, 

tirarem o dominado da sua inercia para que possua lutar pela sua dignidade de ser 

humane. "Sua experiencia devera ser expressiva, criadora, compondo sua vida e o 

mundo como urn artista compoem sua obra ... Um educador ( ... ) e um fundador de 

mundos, mediador de esperan9as, pastor de projetos ... " (ALVES, 1982, p.28). 

Fica clara, entao, que a proposta pedag6gica em a~ao mobiliza 

simultaneamente dais processes: o da constitui~ao de competencias no aluno, ao 

mesmo tempo em que levam o professor a rever sua pratica, a constituir e a 

desenvolver nele proprio as competencias necessarias para que possa fazer a 

sele~ao das competencias, dos conteudos e a transposi~ao didatica do mesmo. Se 

nao desenvolver em si mesmo estas competencias o trabalho didatico estara 

fatalmente comprometido. "Ninguem ensina o que nao concebe, o que nao sabe 

fazer, sere conviver" (MELLO, 2000, p.13). 

0 professor precisa adquirir esta consciencia de que deve continuamente 

estudar e construir sua auto forma~ao para, atraves dessa postura, derrubar a 

cren~a nos modelos. Este s6 sera factfvel se construfdos a partir da ansiedade do 

professor em resolver os problemas que enfrenta no cotidiano escolar. 

Par isto, escrever o Projeto Pedag6gico e formador quando leva o grupo de 
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educadores da escola ao estudo e busca de novas conhecimentos, ou de teorias 

que ajudem a explicar as opgoes de fizeram/fazem/farao. E, fundamentalmente, urn 

projeto de escola s6 sera realmente inovador e transformador se nao desconhecer a 

hist6ria e experiencias de seus profissionais. 

Trabalho diffcil, mas contfnuo, progressive e permanente. 0 Projeto 

Pedag6gico nao foi urn trabalho brusco, violento, pais nao poderemos correr o risco 

de ser "engolido" pelo poder e destrufdo. Sera urn trabalho de base, a partir da 

realidade existente, procurando gradativamente e com persistencia fazer nascer o 

homem crftico, criador do seu mundo e hist6ria. 

ConseqOentemente, o docente sera o vefculo de democratizagao da 

estrutura do poder, nao podendo ser apenas aquele que compreende e denuncia o 

autoritarismo, a opressao existente na escola e na sociedade de uma forma geral. 

Devera ser o incentivador da organizagao coletiva, da criagao e fortalecimento dos 

grupos de representagao, dos sindicatos, das associagoes de bairros para conseguir 

o fortalecimento de toda a classe dominada da sociedade civil, construindo assim, 

urn verdadeiro trabalho participativo na escola. 

0 grupo de educadores desta escola pesquisada possui esta maturidade 

para poder fazer suas opgoes pedag6gicas, sabe lidar com o conceito de autonomia 

escolar e, principalmente, tern consciencia de que nenhuma escolha profissional e 

neutra ou ingenua. 

E necessaria que o educador assuma seu trabalho como tarefa participativa, 

comum, a ser decidida, planejada, executada, controlada e avaliada par todos os 

indivfduos nela envolvidos. "Sua fungao e servir de mediador da educagao, da 

aprendizagem de todos, seja na escola propriamente dita, seja no bairro, no 

sindicato, na fabrica, no partido, na comunidade de base ... " (COELHO, 1982, p.49). 

Sera, pais, urn elemento criador de uma pratica polftica. Para isso, ele nunca 

podera ser urn indivfduo ausente de sua realidade. Primeiramente, deve conhece-la 

para aceita-la ou contesta-la. Em seguida, trabalhar sabre ela, fazer nascer dela as 

novas propostas criadoras. " ... Deve ser sujeito politicamente comprometido nao 

apenas com a educagao, mas com toda a sociedade atraves da educagao ( ... ). 

"Existem, portanto, pesos e atos politicos em nosso trabalho pedag6gico, assim com 

existem especificidades pedag6gicas em nosso trabalho polftico ... " (BRANDAO, 
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1982, p.78). 

Devera ser essencialmente urn individuo comprometido consigo mesmo, 

com a sua dignidade e com a dignidade do social com urn todo. Tambem devera ser 

urn inovador social, o agente da dialetica dos contraries, num processo cientffico e 

permanente. Ele e que devera batalhar para que a escola abra seu espago como 

agencia de inovagoes. 

Para provocar determinadas mudangas, precisa influenciar outras pessoas 

no seu todo educacional e fazer nascer nelas o desejo de mudar, sendo a agao 

necessaria para mudanga. Procurara devolver a escola a dignidade perdida no 

decorrer dos anos. 

Para se efetivar o Projeto Pedag6gico, o professor deve ser urn indivfduo 

que goste da profissao que abragou para nao ter de fingir e violentar a propria 

natureza au transformar-se em "marionete" da situagao. Precisa ser urn indivfduo 

que acredite no que faz, em seu poder criador e nos que com ele convivem no 

trabalho de educar geragoes e, principalmente, no trabalho participative e 

comunitario. 

Para trabalhar em regime participative, precisa ser urn indivfduo objetivo, 

capaz de discernir na evolugao dialetica do social as pontos permanentes, atuando 

como elemento de dinamizagao das suas estruturas, atraves do seu ato inovador e 

criador. Sera transmissor do processo de socializagao de indivfduos para criagao de 

uma sociedade racional harmoniosa, democratica, controlada, planejada, mantida e 

reestruturada pelos pr6prios indivfduos que a compoem. Para que isso se efetive, 

deve ser urn individuo aberto para garantir a troca constante de informagoes com o 

ambiente amplo au restrito, possibilitando aperfeigoamento continuo, constante e 

progressive de todos as elementos envolvidos no processo de educar geragoes. 



36 
4.2.3 lmplica!_;:6es do Projeto Pedag6gico na Gestae da lnstitui!_;:ao 

0 papel do diretor e fundamental na constru!_;:ao do Projeto Pedag6gico. 

Sua lideran!_;:a pedag6gica deve ser exercida no encaminhamento desse 

processo de constru!_;:ao. 

Ha entao, urn pressuposto - e ao mesmo tempo uma consequencia -

fundamental para a construgao do projeto Pedag6gico: a Gestae Democratica. 

Na verdade, ha uma rela!_;:ao dialetica entre a constru!_;:ao do projeto 

Pedag6gico e a conquista da gestae democratica na escola. 0 que a comunidade 

escolar nao pode permitir e que as esferas superiores imponham formas de 

organiza!_;:ao do trabalho pedag6gico na escola, da mesma forma nao pede se 

acomodar e esperar que estas formas cafssem como ordens "de cima para baixo". 

0 processo de reflexao para elaboragao da proposta pedag6gica se constitui urn 

espago privilegiado de discussao e criagao de consensos. E o papel da gestae 

democratica oferecer a todos os segmentos da escola a oportunidade de: falar, ouvir, 

dialogar, sonhar e planejar. 

Nesse contexte a proposta pedag6gica - gestae democratica - devera 

harmonizar o tempo, os recursos, os espagos para atender a todos, isto e ser flexivel, 

conviver na incerteza e se adaptar as mudangas. A escola devera estar preparada para 

isso. 

A escola democratica tern nos seus profissionais os grandes agentes da 

mudan!_;:a no processo educacional e, per consequencia, qualquer Projeto 

Pedag6gico s6 sera viabilizado com a valorizagao permanente de professores 

especialistas e servidores. 

Considerando o ja exposto, pode-se afirmar que ser administrada, 

supervisionada, inspecionada nao e razao da existencia da escola, mas sim ser o 

espa!_;:o-tempo da proposta pedag6gica em que a crian!_;:a e o jovem se relacionam 

entre si, com professores, ideias, valores, ciencia, arte e cultura, livros e 

equipamentos, problemas e desafios, concretizando a missao da escola de criar as 

qualidades para que eles se desenvolvam, construam e reconstruam o saber 

escolar. 
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Referida a isso e que tern sentido a gestae escolar que, para viabilizar urn 

Projeto Pedag6gico globalizador e interdisciplinar, deve prever formas democraticas 

de organizac;ao e funcionamento da escola, incluindo as relac;oes de trabalho no seu 

interior. Relac;oes de trabalho que devolvam a escola seus principais agentes ou 

atores: alunos e professores, coadjuvantes diretos e permanentemente pelos pais, 

que representam e trazem consigo a realidade circundante, por fazerem parte dela. 

Desta forma, conforms explicita EYNG, {2000, p.10): 

A gestao democratica implica nas tarefas de reflexao crftica, coletiva e 
continuada, considerando o dinamismo do contexto formativo especffico. 
Este contexto se constitui pelo contexto organizacional da instituigao 
educativa, pelo contexto de atuagao profissional, pelo contexto s6cio
polftico-hist6rico-cultural da comunidade e pelo contexto internacional que 
condicionam o processo educativo. 

0 gestor esta a servic;o de todas as pessoas envolvidas nos aspectos 

especfficos que lhes cabem na missao. Esta, em especial, a servic;o dos 

professores, dos estudantes e dos funcionarios. Dos professores, para que 
' . 

canalizem para as atividades pedag6gicas todo o potencial de talentos e habilidades 

pessoais e de recursos institucionais e que, acima de tude, assumam urn clare 

compromisso com o sucesso dos seus estudantes. Dos alunos, razao de ser da 

escola, para motiva-los a estudar muito e para envolve-los e entusiasma-los na 

fascinante aventura de aprender. Dos funcionarios, para dar-lhes a consciencia de 

que o seu born servic;o, alem de indispensavel, tambem e educative. A tarefa do 

gestor escolar e, portanto, a de incentivar e coordenar os esforc;os, as iniciativas e 

as ac;oes dos segmentos, dos grupos e dos indivfduos para que se consiga o que se 

pretends, possibilitando a mobilizac;ao do grupo neste processo. 

0 born administrador, o gestor escolar, e aquele que consegue transformar 

as boas intenc;oes institucionais em realizac;oes? E aquele que transforma 

promessas em fates, e aquele que consegue satisfazer as expectativas levantadas. 

Ha, portanto, urn elo indissociavel entre a administrac;ao e qualidade, entre a 

administrac;ao e resultados. 

0 gestor responsavel e competente assume urn compromisso clare com o 

sucesso escolar dos professores e, sobretudo, dos estudantes. Etude faz para que 
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esse exito seja assegurado. Para isso, e necessaria que se tenha na escola urn 

ambiente e urn clima de motivagao e de alto astral, animando os desmotivados, 

incentivando as promog5es estudantis, proporcionando as boas causas e iniciativas, 

reconhecendo as vit6rias alcangadas. 

Tendo em vista tais situag5es, a informagao e a comunicagao se 

transformam em estrategia fundamental de gestae, sendo necessaria aos gestores 

compreender as demandas de informagao e comunicagao associadas a implantagao 

e concretizagao do Projeto Pedag6gico num processo de conscientizagao que se 

fara na busca de uma nova maneira de compreende-lo e, consequentemente, 

introduzi-lo como elemento de reflexao, de organizagao e de participagao da 

qualidade do processo educacional. 

4.2.4 lmplicag5es do Projeto Pedag6gico na Comunidade 

Nao se pode entender a efetivagao de urn Projeto Pedag6gico sem a 

participagao da comunidade e de seus representantes num trabalho integrado os 

objetivos e fins comuns. 

Conforme explicitado na Lei 9.394/96, artigo 14, incise II, "participagao das 

comunidades escolares e locais em conselhos escolares ou equivalentes". 

lmportante e estimular na escola urn processo de atitudes criativas e 

imaginativas para que, diante de urn problema especffico e determinado, a escola e 

comunidade procurem todas as possibilidades existentes para suscitar elementos 

geradores de outros e novos valores que beneficiem toda a cornunidade escolar. 

Para que isso se efetive, o trabalho nao pode se restringir a integragao de 

elementos mais ou menos marginalizados da populagao. Deve-se envolver toda a 

comunidade, num processo de integragao global, onde se estabelegam urn dialogo 

real entre os varies elementos envolvidos no processo, criando condig5es para uma 

troca de informag5es continua e recfproca, conduzindo a uma integragao e 

participagao de todos de uma maneira ou de outra, segundo as pr6prias 

necessidades e condig5es existentes na escola. 
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E necessaria que se tenha bern clara que a efetivac;ao do Projeto 

Pedag6gico na escola nao podera estar nunca sujeito as regras ou atividades 

preestabelecidas. 

Dar a necessidades de se conviver com a comunidade, vivenciar seus 

problemas mais urgentes, diagnosticar sua situac;ao global para proper urn plano de 

trabalho integrado, objetivo e o mais eficiente possfvel. 

A escola deve estar intimamente relacionada com a sociedade e com a 

comunidade na qual se insere. Este relacionamento deve transcender a formalidade 

para se transformar em realidade. 

Nao existe Escola Democratica, se isolada do mundo que a cerca. 0 desafio 

da escola e construir coletivamente o Projeto Pedag6gico consistente que garanta 

esta integrac;ao. 

A responsabilidade de conceber, coordenar, realizar e avaliar o Projeto 

Pedag6gico da escola e da comunidade escolar. 0 que nao a desvincula - nem pede 

-do sistema escolar como urn todo. Esta e uma relac;ao necessaria. 

Nesta perspectiva, 0 projeto politico pedag6gico vai all~m de urn simples 
agrupamento de pianos de ensino e de atividades diversas. 0 projeto nao e 
algo que e construfdo e em seguida arquivado ou encaminhado as 
autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas 
burocraticas. "Eie e construfdo e vivenciado em todos os momentos, por 
todos os envolvidos com o processo educative da escola" (VEIGA, 2000, 
p.12). 

Ao iniciarmos a discussao sabre o Projeto Pedag6gico, nos perguntamos: 

Que tipo de homem e de mulher queremos formar? Para que tipo de sociedade? Ou 

seja, o Projeto Pedag6gico tern uma intencionalidade, urn compromisso firmado 

coletivamente, urn rumo, uma direc;ao que aponte numa perspectiva transformadora 

ou conservadora. 

Se a escola estiver descontente com a realidade que a cerca e quer 

transforma-la, deve entao, dirigir a educac;ao no sentido da formac;ao de cidadaos 

participativos, crfticos, criativos, conscientes das suas responsabilidades e dos seus 

direitos. 

Somente assim, a escola se tornara urn centro ativo na vida da comunidade, 
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que por sua vez, passara a confiar na ac;:ao educativa e no professor e a ver a 

escola como urn local onde possa se conscientizar e discutir seus problemas, buscar 

apoio e oportunidades para sua soluc;:ao. Da conscientizac;:ao se passara as decisoes 

conjuntas e ao despertar das lideranc;:as necessarias para a efetivac;:ao do trabalho 

proposto, que tambem sera acompanhado, avaliado e replanejado pela propria 

comunidade. 

4.3 DESCRICAO E ESTRUTURA DA PROPOSTA PEDAGOGICA DA 

INSTITUICAO 

0 Projeto Pedag6gico da escola abrange nao s6 os diversos aspectos do 

funcionamento interne da escola- currfculo, planejamento, avaliac;:ao, organizac;:ao e 

funcionamento da instituic;:ao - como os seus relacionamentos externos. 

Na elaborac;:ao do Projeto Pedag6gico a escola distinguiu as seguintes 
etapas: 

- 0 marco referencial; 

- 0 diagn6stico; 

- A programac;:ao e 

- A avaliac;:ao; 

4.3.1 Marco Referendal 

0 marco referencial e a visao de futuro que a comunidade escolar definiu 

para a escola. Tern vital importancia porque e esta visao que contagia as pessoas, 

fornece a direc;:ao e alimenta a participac;:ao de todos nas demais etapas do Projeto 

Pedag6gico. Ao Iongo deste processo, foram construfdos princfpios, valores e 

aspirac;:oes que definem os objetivos e a identidade da escola. 
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4.3.2 Diagn6stico 

Na etapa do diagn6stico, deveremos confrontar a realidade existente com o 

ideal tragado da escola desejada (marco referencial). 0 resultado dessa comparagao 

devera ser o mais claro possivel, de modo que apontara as necessidades 

fundamentais da escola. 

4.3.3 Programagao 

E a proposta de agao, para satisfazer as necessidades identificadas no 

diagn6stico, ou melhor, para diminuir a distancia entre a realidade da escola 

desejada e a realidade existente. Esta etapa tambem e chamada de implementagao 

ou de execugao. 

4.3.4 Avaliagao 

A ultima etapa do Projeto Pedag6gico sera a avaliagao. Ela sera realizada ao 

termino da sua construgao, para a verificagao do que sera alcangado, entender os 

desvios havidos entre a programagao e o realizado e, desta forma, alimentara o 

diagn6stico do proximo Projeto Pedag6gico. Deveremos realizar uma avaliagao ao 

Iongo de sua implementagao (no inicio, no meio e/ ou no final) para verificarmos se 

os objetivos estao sendo cumpridos ou para corrigir urn ou outro aspecto que nao foi 

bern equacionado no projeto. 
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5 METODOLOGIA 

Na primeira parte do trabalho de pesquisa fizemos o reconhecimento de uma 

realidade educacional, fomos em busca de informac;oes sabre uma instituic;ao de 

ensino. Para isto, foi necessaria utilizar-se da observac;ao, no sentido de obter 

informac;oes sabre o funcionamento e organizac;ao da escola, e manuseio de 

materiais: o hist6rico escolar, o currfculo educacional e o regimento escolar. 

Durante este trabalho, que visava a coleta de dados sabre a realidade de 

uma instituic;ao de ensino, levantou-se uma problematica, uma questao que afligia a 

organizac;ao do trabalho pedag6gico da escola, e tal questao que diz respeito a 

construc;ao do Projeto Polftico Pedag6gico da escola, acabou por tornar-se o objeto 

de estudo. 

Para desvelar esta questao, procuramos o referencial te6rico, visando 

reconhecer o objeto de estudo, urn referencial que pudesse esclarecer o assunto e 

apresentar suas dimensoes. 

Entao, para apresentar uma perspectiva sabre o assunto em questao, para 

que pudessemos posicionar de modo crftico, atraves de urn trabalho fundamentado 

teoricamente, buscou-se embasamento te6rico em autores como: DEMO (1996 a, b) 

e VEIGA {1995, 2000). 

Conclufda esta etapa, demos continuidade ao trabalho de pesquisa, visando 

alcanc;ar os demais objetivos estabelecidos, que fazem referencia a postura dos 

profissionais da educac;ao frente ao Projeto Pedag6gico. 

Entao, fizemos urn estudo de caso, em carater explorat6rio, com enfoque em 

apenas uma unidade de ensino, que, no caso, e municipal, situada na cidade de 

Curitiba, e oferece ensino fundamental. 

Para tanto, foi elaborado urn question aria (anexo 1 ), instrumento utilizado, 

para realizar a coleta de dados, o mesmo foi aplicado em 100% dos professores, 

sendo que 25% deram retorno, ou seja, responderam os questionamentos. Durante 

a pesquisa de campo, e que buscou detectar, que concepc;ao os professores tern de 

Projeto Pedag6gico, a postura dos mesmos em relac;ao as importancias do projeto 

para o trabalho da escola, e o que pensam sabre a sua propria participac;ao na 
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construc;ao do Projeto Pedag6gico. 

Depois de realizada a coleta de dados, organizamos todas as informac;oes 

obtidas e com o apoio do referencial te6rico, fizemos a interpretac;ao destas 

informac;oes, ou seja, fizemos interpretac;ao das respostas dos professores, e ao 

mesmo tempo situamos frente ao referencial te6rico a realidade observada. 

Diante de toda esta contextualizac;ao entendemos que o Projeto Politico 

Pedag6gico de ser urn elemento valioso de sustentac;ao no processo de construc;ao 

da gestae democratica, onde se defrontam conflitos de forma contfnua pelas 

relac;oes de poder e formas de gestae ora avanc;ando, ora, com retrocessos. 

A autonomia administrativa, pedag6gica e financeira nao garante a 

participac;ao real de todos no processo nem consegue superar polfticas de 

manipulac;ao e favorecimento. 
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6 APRESENTACAO E ANALISE DOS DADOS 

A necessidade de analisar a postura e detectar a percepc;ao dos professores 

da escola pesquisada, em relac;ao ao Projeto Pedagogico tornou-se urn dos 

objetivos e parte da justificativa deste projeto de pesquisa. E para responder a estas 

necessidades que questionamentos sabre o Projeto Pedagogico foram lanc;ados aos 

professores na forma de questionario. 

Desta forma, apresentam-se aqui as respostas obtidas dos professores, na 

tentativa de interpreta-las e refletir sabre elas, situando-as frente a fundamentac;ao 

teorica ja a apresentada, e buscando contrapor o "discurso" dos professores com a 

realidade observada, com a teoria consultada e de certa forma reconstrufda, porem 

sem pretensao de estabelecer conclusoes definitivas e inquestionaveis. 

6.1 SOBRE A DEFINIQAO DO PROJETO PEDAGOGICO E A IMPORTANCIA DE 

SUA EXISTENCIA DENTRO DA ESCOLA 

Uma das principais tarefas da escola e refletir sabre suas finalidades dentro 

da sociedade, sabre a propria sociedade, sabre a cidadania e sabre o homem que 

se quer formar e sendo assim, tambem sabre suas intenc;oes educativas. E para 

superar antigos paradigmas e dilemas da educac;ao, para enfrentar a realidade de 

uma nova escola em urn novo tempo, esta deve ser capaz de construir seu Projeto 

Pedagogico. lsto porque, e a propria construc;ao do projeto que ira provocar a 

reflexao, e os resultados desta reflexao vao refletir na sua elaborac;ao teorica, no 

estabelecimento de suas metas, nos pianos de ac;ao que deverao garantir a 

qualidade do ensino. 

Ao considerar estas afirmac;oes, e importante apresentar a reflexao de 

MARTINS (2000, p.SO), sabre a escola capaz de construir o Projeto Pedagogico: 
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Acredita-se ser uma ideia precisa porque consolida a escola como urn 
ligar central da educac;ao, numa visao descentralizada do sistema, oferece 
garantia visfvel e sempre aperfeic;oavel da qualidade esperada do processo 
educative; sinaliza o processo educative como constru<;ao coletiva dos 
professores envolvidos; indica a func;ao precfpua da escola que, a par de 
administrar bern, deve sobretudo cuidar da polftica educativa e lidera-la. 

Sendo assim, as professoras da escola onde a pesquisa foi realizada, estas 

foram indagadas sobre o que entendem por Projeto Pedag6gico. E torna-se 

conveniente destacar, neste memento, a definigao da professora A: 

"Construfdo por todos os projetos define, direciona que tipo de aluno 
queremos formar, que tipo de cidadao buscamos. A partir daf que se 
norteiam as ac;oes pedag6gicas. E na elaborac;ao do projeto que se define a 
polftica da escola". (professoraA). 

Ao ser questionada sobre a importancia do Projeto Pedag6gico, a professora 

A deu a seguinte resposta: 

"Sua importancia e grande no posicionamento e direcionamento da escola". 

Esta ideia vern complementar a primeira resposta, em relagao a definigao do 

Projeto Pedag6gico, quando considera que em sua elaboragao define-sa a polftica 

da escola. E realmente isto e real, pois, o Projeto Pedag6gico, por estar permeado 

de intenc;oes e politico. Ele traduz a posigao de escola referente a educac;ao, ele 

serve para clarificar e explicitar a diregao das agoes da escola. A proposta do 

projeto, como urn compromisso individual e coletivo, como responsabilidade de 

todos, deve center e ser realizada o mais efetivamente possfvel, pela clarificagao de 

intengoes, pelo estabelecimento de rumos e pelo direcionamento da pratica 

educativa. Parte desta ideia esta presente na opiniao da professora D, quando 

expoem que: 

"0 Projeto Pedag6gico define as metas que a escola ira atingir e como 
atingi-las. 
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"Direciona mostrando o encaminhamento para atingir os seus objetivos". 

Sua existencia e importante por que: 

"0 Projeto Pedag6gico determina e organiza as agoes da escola". 

0 projeto busca uma dire9ao, traduz-se em uma a9ao intencional delineada 

coletivamente. Pier isso, ele e politico "por estar intimamente articulado ao 

compromisso s6cio-polftico com os interesses reais e coletivos da popula9ao 

majoritaria" (VEIGA, p.13). Assim, ele tern compromisso com a forma9ao do cidadao 

conforme o tipo de sociedade na qual a escola esta inserida. 

Dando continuidade a discussao desta questao, que se transcrevem as 

respostas da professora B, a respeito da defini9ao e da importancia do Projeto 

Pedag6gico para a escola. 

"0 Projeto Pedag6gico e que organiza a forma pedag6gica e administrativa 
da escola, sendo que ele deve ser construfdo a fim de melhorar o futuro da 
instituigao · e formar bons cidadaos para a sociedade". 

"Eie se torna muito importante para que a escola se organize, de forma que 
atenda as necessidades gerais da escola e de seus integrantes". 

A fala das professoras A e B demonstra a percep9ao do Projeto Pedag6gico, 

como organizador do trabalho da escola como urn todo, pois menciona a questao de 

organiza9ao pedag6gica e administrativa, das a96es pedag6gicas e ambas citam o 

aspecto da forma9ao de cidadaos. E importante notar que existe af a percep9ao de 

que faz parte do Projeto Pedag6gico a reflexao sabre a cidadania e que nele define

sa os aspectos para a forma9ao do homem, e que a organiza9ao geral do trabalho 

da escola e as a96es pedag6gicas e que colaboram na forma9ao de atitudes e no 

carater dos indivfduos. 

Urn outre aspecto importante de ser detectado e que esta envolvido com 

este pensamento e o de considerar que atraves das a96es educativas desenvolvidas 

na escola, com a devida integra9ao dos interesses de toda comunidade escolar, e 
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que se torna possfvel a transforma9ao dos homens e conseqOentemente da 

sociedade, para que ela seja mais justa e igualitaria. E neste sentido, seria 

imprudencia pensar que a educa9ao, em sua forma institucionalizada, nao esta 

permeada de interesses da sociedade vigente, interesses ate externos ao do pafs, 

que implicitamente faz a manuten9ao destes interesses e de seus valores atraves 

dos educadores que nem mesmo percebem que valores continufstas e 

conservadores estao impregnados em suas praticas educativas. 

Entao, ao construir o Projeto Pedag6gico de uma escola, deve-se refletir 

sobre as finalidades da escola enquanto institui9ao social de ensino e sobre a 

concep9ao de educa9ao, de modo que ele apresente o papel da escola na 

sociedade e a defini9ao de caminhos e pianos de a9ao a serem executados na 

busca dos objetivos da institui9ao. Contudo, isto implica na reflexao sobre cidadania 

e sobre que homem se quer formar. 

Em conformidade com o discutido, e mais especificamente sobre a 

importancia do Projeto Pedag6gico, vale acrescentar a opiniao da professora C: 

"Deve existir para que a escola possa desempenhar bern o seu papel, 
formando pessoas crfticas". 

E em rela9ao a coloca9ao da professora B, sobre formar bons cidadaos para 

a sociedade, vale questionar acerca de como formar e quais seriam os bons 

cidadaos para a sociedade. 

0 Projeto Pedag6gico, sendo objeto de estudo de institui9oes de ensino, na 

busca de uma escola democratica e de uma educa9ao de qualidade, deve ser 

elaborado por todos os envolvidos com a escola, isto e, equipe tecnico-pedag6gica, 

professores, funcionarios, alunos, pais, e a comunidade em geral. E sendo ele a 

organiza9ao de todo trabalho pedag6gico, como urn compromisso pedag6gico 

coletivo e urn compromisso polftico, que a defini9ao de objetivos passa a ser 

fundamental, assim, e necessaria planejar o que se tern inten9ao de fazer, aonde se 

quer chegar, estabelecer metas e concluir o que se deseja manter e quais mudan9as 

se deseja fazer. 
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Alem de ser a organiza(.fao pedag6gica da escola, ele e o instrumento 

orientador da agao educativa des professores e do trabalho de uma unidade de ensino 

em sua globalidade. E compatfvel com o exposto pela professora E afirma que: 

"0 Projeto Pedag6gico e muito importante porque e ele que norteia toda a 
agao dos professores". 

E de forma coletiva, nele sao estabelecidos os prop6sitos, os fundamentos e os 

princlpios filos6ficos, cientfficos e didatico-pedag6gicos da escola, assim como os 

desafios postos para o avan9o da pratica educativa, des servi(.fos da instituigao e da 

sociedade como urn todo, especialmente aquela atingida diretamente. E importante 

reproduzir aqui a fala das professoras, E e G, nesta ordem: 

E urn projeto realizado na escola envolvendo diregao, professores, alunos, 
funciomirios e a comunidade. Este projeto deve center: a fungao da escola; 
o que ela pretende; a quem ela atende; o que deve ser ensinado; 
encaminhamento metodol6gico, os objetivos, avaliagao, etc ... ". 

"E o projeto onde se estabelece a metodologia da escola, a tendencia 
pedag6gica e a concepgao de educagao que tern a entidade". 

"E urn projeto de estrutura para urn acompanhamento metodol6gico". 

E possfvel considerar que a professora C tern uma boa percep(.fao sabre o 

assunto em questao, e mesmo que nao apresente todos os aspectos que podem 

fazer parte de uma defini(.fao mais completa, ela ficou menos limitada do que as 

outras duas professoras que de modo geral deram enfase a questao metodol6gica 

que o Projeto Pedag6gico pode abordar. Porem, nao se trata de criticar a coloca(.fao 

das professoras, mas de ressaltar que o Projeto Pedag6gico abrange muitos 

aspectos, desde a metodologia empregada na a(.fao educativa e o seu valor para a 

educa(.fao de qualidade ate o aspecto da gestae exercida pela escola, ele suscita 

discussoes sabre a competencia des educadores, o papel da escola e suas 

inten(.foes, provoca questionamentos e reflexoes acerca da cidadania, da sociedade, 

da concep(.fao de homem, dos valores, das cren(.fas, da democratiza(.fao do poder e 
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vai alem destas questoes. 

Alem do mais, seu processo de construc;ao e ininterrupto, devendo ser 

construfdo, colocado em pnitica, avaliado e reconstrufdo per todos os envolvidos no 

processo educative da escola, a cada memento, pais, segundo VEIGA (2000, p. 13), 

"e urn processo permanents de reflexao e discussao des problemas da escola, na 

busca de alternativas viaveis a efetivac;ao de sua intencionalidade". 

Em concordancia com VEIGA (2000, p.15), "o projeto polftico pedag6gico 

explicita os fundamentos te6rico-metodol6gicos, os objetivos, o tipo de organizac;ao 

e as formas de implementac;ao e avaliac;ao da escola". E e a tarefa de cada escola 

refletir sabre sua intencionalidade educativa, assim como organizar sua pratica 

educativa, construindo, executando e avaliando seu Projeto Pedag6gico. 

Sendo assim, e necessaria discutir o posicionamento da professora H, ao 

dizer que o Projeto Pedag6gico: 

"E uma forma que algumas escolas usam para organizar o trabalho 

pedag6gico". 

Torna-se impossfvel considerar valida a resposta da professora H se for 

levado em considerac;ao tude o que ja foi discutido a respeito, no entanto nao e 

diffcil chegar a constatac;ao de que em muitas escolas o Projeto Pedag6gico nao 

passa de uma proposta, de uma formalidade burocratica sem importancia para o 

andamento do trabalho escolar, e de que muitos professores nao saibam do que se 

trata ou que a escola esta dando andamento a construc;ao de urn Projeto 

Pedag6gico. E provavelmente deve ser o case destes professores, que parece estar 

alheio as movimentac;oes e discussoes geradas em sua escola, devido a 

obrigatoriedade de elaborac;ao de urn Projeto Pedag6gico. 

Sabre esta questao a nova LOB, Lei n 9.394/96 faz suas prescric;oes quando 

trata do Projeto Polftico Pedag6gico como tarefa da escola em seu Art. 12, incise I, 

que preve aos "estabelecimentos de ensino, terao a incumbencia de elaborar e 

executar sua proposta pedag6gica". No entanto, o projeto nao e alga que e 

construfdo e em seguida arquivado ou encaminhado as autoridades educacionais 

como prova do cumprimento de tarefas burocraticas. Ele deve ser assumido como a 
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proposta para o ensino coerente e nao fragmentado, para o ensino de qualidade, 

deve representar o compromisso com a causa da educa<;:ao, com o desafio de 

ensinar. 

E ao ser indagada sabre a validade do Projeto Pedag6gico, a professora H 

respondeu que: 

"E essencial, pois auxilia o professor na elaborac;:ao de suas aulas". 

0 que se conclui a partir desta resposta, e que a professora H reduziu a 

significa<;:ao do Projeto Pedag6gico a simples pianos de ensino e atividades, e ele e 
muito mais que isso. Como resultado de urn trabalho coletivo, ele traduz a 

intencionalidade e a operacionalidade dos seus prop6sitos, dos seus princfpios, 

baseados nos fundamentos da educa<;:ao. 

E todos estes aspectos nao podem ficar reduzidos ao espa<;:o da sala de 

aula, porque o Projeto Pedag6gico e mais que a organiza<;:ao do trabalho da sala de 

aula, e de projetos que podem ser desenvolvidos. Ele trata do trabalho de toda a 

escola, visa uma a<;:ao integrada na promo<;:ao de todos os indivfduos envolvidos. E 

ainda, ambos os trabalhos, o da sala de aula e o da escola como urn todo, devem 

estar relacionados ao contexto social, a organiza<;:ao da sociedade, apoiando-se em 

uma visao de totalidade, ja que a sociedade exerce influencia sabre a escola e par 

ela pode ser influenciada. 

Sendo assim, o Projeto Pedag6gico objetiva contemplar e iluminar as a<;:oes 

da escola em sua globalidade. Porque, neste sentido e vista como institui<;:ao social, 

inserida na sociedade capitalista, que reflete no seu interior as determina<;:oes dessa 

sociedade. 

Do exposto, torna-se relevante reproduzir aqui as coloca<;:oes da professora 

I, primeiro quanta a defini<;:ao do Projeto Pedag6gico: 

"E urn projeto cuja intenc;:ao (sic) e dar pre-requisites necessaries (sic) ao 
aluno para que este saiba observar e criticar adequadamente, e analise (sic) 
o que se passa a sua volta". 
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Em rela9ao a importancia do projeto e a participa9ao des professores na 

elabora9ao do mesmo, a professora I respondeu da seguinte forma: 

"E muito importante". 

"0 professor precisa saber analisar tudo o que ve ou ouve, saber ler as 
entrelinhas para nao deixar ludibriar, assim tambem podera das as 
informa~oes necessarias aos seus alunos". 

Toda a discussao sabre o Projeto Pedag6gico obriga a observa9ao reflexiva 

sabre educa9ao e sua rela9ao com a sociedade e a escola, o que nao dispensa uma 

reflexao sabre o homem a ser form ado, a cidadania e a consciencia crftica. 

Mas, nao se encerram, ainda as discussoes sabre os aspectos a pouco 

abordados, ja que as professoras Be J, levantam, atraves de suas respostas, outra 

questao importante que de certa forma tern rela9ao com o que foi discutido ha 

pouco. 

Desta forma, a professora B, ao tratar da importancia do Projeto Pedag6gico, 

faz a seguinte coloca9ao: 

"Eie se torna muito importante para que a escola se organize, de forma que 
atenda as necessidades gerais da escola e de seus integrantes". 

A professora J, ao definir Projeto Pedag6gico diz que ele: 

E o projeto que toda a escola tern que ter para acompanhar e avaliar os 
seus alunos. Desenvolver este projeto de acordo com as necessidades, de 
seus alunos e o local em que esta localizada a escola, ex: periferia, bairros 
de classe media, etc. 

A tala das professoras retrata a percep9ao de que o Projeto Pedag6gico 

deve ter rela9ao com o Iugar onde a escola esta inserida, e que ele deve atender as 

necessidades existentes neste Iugar e, consequentemente, daqueles que integram 

a escola. Entao, deve-se mencionar que faz parte da constru9ao do projeto detectar 
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as reais necessidades, os interesses e pretensoes de pais e alunos. Deve-se 

analisar o ambients em que a escola esta inserida e a abrangencia de suas 

intera96es, assim como, quais sao seus integrantes e as influencias das dimensoes, 

polfticas, economicas e culturais". 

Per esta razao e muito importante que toda comunidades escolar esteja 

envolvida com a elaborayao do projeto Pedag6gico da escola, a tim de colaborar, 

fornecendo informa96es sabre as pr6prias necessidades e dificuldades de seus 

integrantes, dando sugestoes que possam servir para a melhoria da escola, a 

supera9ao de problemas. 

Sua elabora9ao deve realmente acontecer segundo a participa9ao comum 

de toda a comunidade escolar. Em conformidade com VEIGA (2000, p.1 0), "esse 

imprescindfvel esfor9o coletivo implica a sele9ao de valores a serem consolidados, 

a busca de pressupostos te6ricos e metodol6gicos postulados per todos, a 

identifica9ao das aspira96es maiores das famflias, em rela9ao ao papel da escola 

na educa9ao da popula9ao". 

Seu processo de constru98.0 aglutinara cren9as, convic96es, conhecimentos 

da comunidade escolar, do contexte social e cientffico, constituindo-se urn 

compromisso polftico e pedag6gico coletivo. Ele precisa ser concebido com base 

nas diferen9as existentes entre seus autores, seja eles professores, equipe tecnico

administrativa, pais, alunos e representantes da comunidade local. 

Af esta o compromisso maier com a causa da educa9ao, em rela9ao a 
qualidade polftica, pais a opiniao de todos sera importante para a definiyaO do que e 

pertinente, como urn desafio da democracia crftica e criativa. E ainda, como o 

desafio importantfssimo que e o de construir uma escola democratica, com ensino 

de qualidade, onde haja a conjuga9ao de esforyos para que as a96es sejam 

coerentes, consistentes e condizentes com a supera9ao constants de limita96es e 

com a efetiva9ao des objetivos da escola enquanto institui9ao social. 
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6.2 CONSIDERAQOES SOBRE AAUTONOMIA DA ESCOLA 

Pode-se considerar que a autonomia da escola e limitada, porque as a<;5es 

precisam seguir au obedecer a uma legisla<;ao educacional, que ira garantir-lhe 

unidade e democratiza<;ao. Porem, respeitadas as considera<;5es legais, a escola 

deve estar au conquistar sua autonomia, pais e atraves dela que a escola ira 

delinear sua identidade. 

A administra<;ao central, como Ministerio da Educa<;ao au Secretarias de 

Educa<;ao Estaduais au Municipais, tern a competencia de oferecer assistencia 

tecnica e financeira as escolas, como tambem coordenar as a<;5es pedag6gicas que 

foram planejadas e sistematizadas pela propria escola e encoraja-las a inovar, pais 

nao compete a estes 6rgaos estabelecer o desenvolvimento de propostas 

pedag6gicas prontas e inalteraveis. 

A escola precisa de autonomia para criar, organizar, executar, avaliar e 

reconstruir inovando sua proposta pedag6gica, sem ficar totalmente dependents de 

6rgaos que estabele<;am a polftica educacional. lndependencia consciente na 

escolha de suas a<;5es educativas faz-se fundamental na busca da qualidade de 

ensino. 

Nesse sentido, para ser autonoma, a escola necessita, alem da liberdade 

garantida em legisla<;ao, as condi<;5es de recursos humanos, materiais e financeiros, 

e principalmente a competencia tecnica e o compromisso profissional dos 

educadores (CAVAGNARI, 2000, p.97). 

Apoiando-se ainda, no pensamento da CAVAGNARI (2000), entende-se que 

a autonomia e conquistada atraves da competencia no sentido tecnico e no sentido 

politico, mas, alem disto, e fundamental haver a a<;ao de todo o grupo, urn 

engajamento coletivo na busca de objetivos comuns para a concretiza<;ao do Projeto 

Pedag6gico. 

Sabre o discutido, destaca-se a coloca<;ao da professora F, ao ser indagada 

sabre o Projeto Pedag6gico: 
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0 projeto politico pedag6gico e a identidade da escola. 0 processo de 
construgao e inacabado e diariamente implementado pela comunidade 
escolar (diregao, supervisao, orientagao, professores, funcionarios, alunos e 
famflias). 

"A autonomia da escola e garantida pelo projeto politico pedag6gico". 

Sabre a inexistemcia do Projeto Pedag6gico, obteve-se a resposta: 

"Sabemos que uma escola sem o projeto politico pedag6gico e uma escola 
sem identidade e autonomia". 

A professora alem de apresentar uma concepc;ao sabre o assunto, tern a 

importante percepc;ao de que o processo de construc;ao do Projeto Pedag6gico e 

ininterrupto e ocorre segundo a participac;ao de toda a comunidade escolar. 

6.3 SOBRE A PARTICIPAQAO DOS PROFESSORES NA CONSTRUQAO DO 

PROJETO PEDAGOGICO 

A nova LDB, Lei n 9.394/96 traz em seu Art. 13, inciso I, que "os docentes 

incumbir-se-ao de participar da elaborac;ao da proposta pedag6gica do 

estabelecimento de ensino". A Lei nao dispensa a participac;ao do professor na 

elaborac;ao do Projeto Pedag6gico da escola. Porem, esta participac;ao nao deve 

ocorrer por sua obrigatoriedade, mas pela competencia tecnica e pelo compromisso 

que cada professor deve ter com a causa da educac;ao. 

Sendo assim, as professoras foram questionadas sabre a importancia de 

suas participac;oes na elaborac;ao do Projeto Pedag6gico. Reunem-se aqui as 

respostas das professoras A, B, D e H, nesta sequencia: 
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"Sao os professores que conhecem a realidade dos alunos e da 
comunidade escolar, portanto capazes de visualizar que tipo de cidadao 
queremos formar, que tipo de escola buscamos". 

"Os professores devem participar da elaboragao, pois sao eles que estao 
ligados dia a dia com a realidade da instituigao e dos alunos". 

"0 professor e uma das pessoas mais importantes, pois e ele quem vai 
repassar aos alunos, desenvolve-los, ou seja, e aquele que tern mais 
contato como aluno, sabendo de suas dificuldades". 

A participagao dos professores e fundamental, pois a elaboragao e 
execugao deve ser com os profissionais que atuam e conhecem a realidade 
da escola e da comunidade. Sendo que o professor e relativamente o que 
possui maior convfvio com alunos e indispensavel que o mesmo participe da 
elaboragao. 

De modo geral, ambas as professoras concordam que o professor deve 

participar da constru9ao do Projeto Pedag6gico, porque sao eles que conhecem a 

realidade da escola e de seus alunos, eles e que passam a maior parte do tempo 

com os alunos e sabem das dificuldades. Tudo isto e importante, porem este 

pressuposto nao basta para justificar a participa98.0 dois professores, pais a 

elabora9ao de urn projeto faz parte de sua fun9ao de educador, que deve estar 

consciente de sua tarefa de organizar e efetivar a pratica pedag6gica inovadora, 

crftica e reconstrutiva. 

Sendo assim, e importante destacar o pensamento da professora G, em 

rela9ao ao discutido: 

"Nao teria 16gica urn trabalho pedag6gico sem uma finalidade e uma linha a 
seguir, a participagao dos professores e necessaria, pois e ele que vai 
passar este conhecimento". 

Devido a maneira que a professora faz a sua coloca9ao, subtende-se que o 

maior valor e dado a questao metodol6gica, a linha pedag6gica empregada pela escola 

e que o professor deve estar a par disto, pois e ele que ira trabalhar com os conteudos, 

ou passar os conhecimentos, como a propria professora coloca. 

No entanto, e fundamental colocar em evidencia que, o Projeto Pedag6gico nao 
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tern sua importancia somente em relac;ao a organizac;ao do trabalho da escola, 

definic;ao de metodologias e praticas educativas, mas colabora no resgate da 

competencia do profissional da educac;ao, pais, como explicita DEMO (1996b, p.54), a 

primeira expectativa do projeto Pedagogico e, na verdade, de restaurar uma 

competencia normal de todo o professor, que e saber construir conhecimento proprio 

tendo em vista fundamentar a cidadania mais competente possivel, em si mesmo e no 

aluno. 

A construc;ao do Projeto Pedagogico deve ser fruto de sujeitos que estejam 

envolvidos no processo educative, obtendo e procurando resultados em debates, em 

que a reflexao e a aprendizagem coletiva estejam inseridas. Ai entao, just!'fica-se o 

importante fate do professor participar da elaborac;ao do projeto, per estar intimamente 

ligado ao processo educative. Devido a sua posic;ao, o professor consegue as vezes, 

perceber mais do que ninguem o que e importante para o crescimento de seus alunos, 

quais sao as necessidades e dificuldades des alunos e da escola como urn todo, como 

tambem, pede detectar quais sao as falhas do sistema de ensino, da escola e de sua 

propria pratica educativa. 

E desta forma, o professor tern grande responsabilidades na construc;ao de urn 

Projeto Pedagogico que possa servir de sustentac;ao para uma ac;ao educativa 

consciente, que traga uma evoluc;ao positiva na atual situac;ao de seus alunos e de sua 

escola, que proporcione a superac;ao de dificuldades e que principalmente provoque o 

pensamento reflexive em todos os envolvidos e sabre tude que permeia a ac;ao 

educativa. 

A opiniao das professoras F e J demonstram uma consciencia sabre esta 

situac;ao, ja que considera importante a interferencia do professor no processo de 

construc;ao do Projeto Pedagogico, como aquele que tern capacidade de refletir e opinar 

sabre o assunto: 

A participagao dos professores na elaboragao do projeto se torna 
necessaria, pois fazem parte da comunidade escolar. Contribuindo nos 
debates e reflexoes, com questoes praticas decorrentes da interagao com 
os alunos. {professora F). 

Tern fundamental importancia; quanto a participagao dos professores, 
tambem, pois os professores estao a par dos problemas e dificuldades dos 
alunos. E deve ser dada oportunidade aos seus questionamentos e opinioes 
na elaboragao do mesmo. (professora J) 
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E assim defende-se a ideia de que na tarefa de construir o projeto 

Pedagogico, cabe aos profissionais da escola, e principalmente aos professores, a 

tarefa de observar e registrar tudo o que acontece na escola, de que maneira se 

desenvolve o trabalho pedagogico, quais as atividades que sao realizadas, quais 

sao os maiores problemas da escola, o que se le, o que se produz, o que pais e 

alunos esperam da escola, quais sao seus interesses. E ainda, e necessaria avaliar 

o que falta para o currfculo escolar ser efetivado, segundo o que foi estabe!ecido, e 

de que maneira ele e executado e avaliado, percebendo os valores e cren9as que 

estao embutidos e que sao perseguidos e colocados em pratica. E mais, e precise 

levantar questionamentos sabre tudo isso, sabre a validade do currfculo e sabre a 

propria pratica dos profissionais frente a ele. Questionar no sentido de possibilitar 

uma visao crftica sabre o que ocorre na escola, analisar a dinamica de cada urn, 

incluindo a dos alunos, para, entao, proper solu96es e inova(f6es para que a escola 

progrida e alcance seus reais objetivos, concretize suas aspira(f6es, finalidades e 

propositos, de forma que estes saiam do papel, deixem de ficar somente impresses 

em urn documento. 

Entao, considera-se necessaria apresentar a resposta da professora E. Ela 

diz que: 

"0 Projeto Pedag6gico e muito importante porque e ele que norteia toda a 
acao dos professores. 

"Assim sendo, e indispensavel que os mesmos participem na sua 
elaboracao, pois sao eles que estao diariamente em contato com os alunos 
e sua realidade de vida". 

Realmente a professora tern razao em dizer que e indispensavel a 
participa(fao dos professores, porque sao eles que tern contato com a realidade dos 

alunos. Mas, o fato dela afirmar que o Projeto Pedagogico e que norteia a a9ao des 

professores, provoca a discussao a respeito da tarefa e da capacidade que o professor 

tern de construir a proposta pedag6gica propria. Sobre isto DEMO (1996b, p.53), que, se 

consideraremos que a capacidade de produzir proposta pedag6gica propria e 
competencia normal do professor, seria obvio que em cada escola houvesse algo 

parecido com urn projeto pedagogico pelo menos a (sic) nfvel individual. 
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Esta questao se justifica pelo fato de que o professor, sendo aquele que 

elabora as aulas, sendo aquele que ira organizar o fazer pedag6gico, que ira 

promover e estimular seu aluno na busca e na construcao de seu conhecimento 

precisa deixar de falar em nome de teorias alheias, au de ser apenas aquele que 

coloca em pratica a proposta dos outros. Ele precisa sim, e refletir sabre o seu papel, 

apresentar sua compreensao sabre a educacao e conhecimento, apresentar como 

pretende construir e colocar em pratica sua proposta didatica e avaliar seus alunos, 

e ainda como enxerga a relacao de sua pratica educativa com a formacao do 

cidadao critico e consciente. 

Para tanto, e precise pesquisar, estudar, questionar, atualizar-se, teorizar as 

praticas, ter autonomia, aprender novas coisas, avaliar-se constantemente e ter 

espfrito inovador. 

86 assim sera possfvel pensar a construcao de urn Projeto Pedag6gico 

coletivo na escola, com urn grupo de professores que demonstram competencias 

para produzir ideias e fazer avancar o debate que se articula dialeticamente com a 

comunidade. 
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7 CONSIDERACOES FINAlS 

0 que e possfvel de se concluir a partir des estudos realizados, das 

observa96es feitas na escola e da pesquisa em si, e que mesmo que a discussao e o 

discurso des educadores sobre o Projeto Pedag6gico seja a favor dele, sendo ele 

considerado pelos professores como algo fundamental para o trabalho da escola, como 

organizador de toda atividade educativa, e que nele assistira ou a sua constru9ao 

acarretara a reflexao sobre a educa9ao, sobre que cidadao se quer formar, ou per 

outras infinitas questoes importantes que se possa abranger, na realidade, para muitos 

educadores, ele ainda nao representa, sem a "dor de cabe9a" des educadores, como 

uma responsabilidade a mais que serve para dificultar o trabalho da escola. lsto porque 

sua constru9ao realmente exige dedica9ao, disponibilidade e compromisso de todos. 

Mas, considera-lo assim, como uma dor de cabe9a, s6 vern a retardar a visao e 

provavelmente a pratica educativa fragmentada, impossibilita a visao da educa9ao em 

sua totalidade, da escola em sua globalidade. Fate este, que s6 contribui para o 

desavan9o da educa9ao no interior das institui96es de ensino. 

No entanto, sua existencia se faz fundamental para o funcionamento das 

escolas, para o resgate da competencia do professor que e efetuar uma pratica 

pedag6gica coerente e de qualidade. 

0 que se considera de positive nos resultados deste trabalho e que os 

professores em sua maioria conceituam o projeto politico pedag6gico de modo coerente, 

levantam questoes importantes sobre o assunto, demonstram consciencia acerca da 

importancia da existencia do projeto para escola e do envolvimento des mesmos em sua 

elabora9ao. 0 que falta, e agir de acordo com as ideias defendidas, refletir sobre as 

a96es ja concretizadas e proper inova96es, solu96es para os entraves e ir em busca de 

meios que torne possfvel a realiza9ao do que nos propusemos. 

Tambem contatamos urn certo descomprometimento des professores em 

rela9ao a constru9ao do projeto pedag6gico, sendo a maier dificuldade encontrada pela 

pesquisadora foi receber a aten9ao des mesmos para a pesquisa de campo, que foi 

realizada atraves de questionario. De forma que, somente 25% des professores deram 

retorno, respondendo aos questionamentos da pesquisa. 

Outra dificuldade encontrada, ja na primeira visita a escola, ocorreu durante a 
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realizagao da investigagao da realidade escolar. Nao havia ninguem muito disposto a 

ajudar. Alguns materiais como: hist6rico da instituigao e o regimento escolar foram 

colocados a disposigao. 

Sendo assim, percebe-se que interferir de qualquer forma na retina da escola, 

mesmo que seja com a intengao de ajudar e algo quase impossivel. As relag6es, os 

valores e crengas que se perpetuam dentro das escolas ja estao cristalizadas e o 

envolvimento de pessoas externas ou a tentativa de inovar e normal mente dificultada. 

Desta forma, tambem constatamos que o assunto projeto pedag6gico da 

margem para muita discussao, envolve diversos aspectos da educagao. Em 

contrapartida provoca a discussao sobre as inteng6es da escola e o papel des 

professores e des demais envolvidos no processo, devemos levar em conta tambem o.s 

aspectos administrativos e pedag6gicos e per ultimo a contribuigao da comunidade no 

processo educative. 

Todo o trabalho desenvolvido partiu da problematica levantada e gerou diversos 

questionamentos acerca do projeto pedag6gico provocando o desejo de investigar 

outros elementos ligados ao tema, alem daqueles apresentados. 

Neste sentido os objetivos estabelecidos para esta pesquisa foram alcangados. 

No entanto e necessaria dar prosseguimento ao trabalho para buscar respostas 

aos questionamentos que surgiram e que surgem em todos os questionamentos 

sujeitos. As metas para o possivel prosseguimento do trabalho de pesquisa, estao 

vinculadas aos entraves existentes na construgao desse Iongo percurso de construgao 

mental, politica e social, e suas principais dificuldades a visao des doentes e diregao da 

escola como urn todo. 

No que se refere a situagao do planejavel de educagao nas instituig6es 

escolares tradicionais, o mesmo quase sempre foi sustentado per concepg6es e praticas 

institucionais autocraticas e mais recentemente co-gestionarias. E isso s6 sera possivel, 

se toda a equipe envolvida no processo reconhecer suas limitag6es e estiver aberta ao 

dialogo e disposta a construir nossos caminhos. 
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ANEXO 

PESQUISA DE CAMPO 

Formac;ao: 

I dade: 

Sexo: 

Func;ao: 

1) 0 que voce entende por projeto politico pedag6gico? 

2) Qual a importancia da existencia do projeto politico pedag6gico dentro da 

escola? Equal a importancia da participac;ao dos professores na elaborac;ao 

do mesmo? 


