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Nenhum educador mediano bom senso vai achat que a educacao 

por si so liberta. Mas tambem nao pode deixar de reconhecer o 

papel da educacao na luta pela libertacao. 

(Paulo Freire) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tematica abordada nesta monografia e a gestao democratica como algo necessario e 

interessante, porem como um vir a ser. O enfoque principal da pesquisa era identificar a 

percepcao dos membros que constituem a Instituicao de ensino Escola Estadual de 

Ensino Infantil e Fundamental Galdino Pires em relacao ao trabalho desenvolvido na 

referida escola, se estes profissionais ja desenvolvem uma gestao participativa. Perceber 

entao, se os mesmo, tinham a consciencia de que o exito do trabalho educativo e bem 

maior quando os ideais sao compartilhados. Sabemos que para que isso ocorra de fato, 

e necessario que todos se envolvam no si sterna de ensino na tomada de decisao. Mas 

sabemos que na maioria das vezes esses sao impedidos de colocar em pauta as suas 

opinioes, suas ideias sao vedadas pelo gestor da Instituigao, quando este age assim 

podemos dizer que ele exerce uma forma de poder centralizado, no qual suas ideias 

prevalecem, acarretando, dessa forma, o fracasso da sua Instituicao. Para que o trabalho 

de fato seja democratico o gestor deve inserir todos no processo de ensino 

aprendizagem dos seus discentes, envolver os pais e comunidade na tomada de decisao. 

Foi na perspectiva de fomentar este debate na instituicao e poder transformar realidades 

autoritarias em praticas democraticas que se inseriu esse trabalho. 

Palavras-chave: gestor, comunidade, discentes, participacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Introducao 

O trabalho que segue e resultado de um estudo que teve por llnalidade a elaboracao de uma 

monografia, trabalho de conclusao do curso de Pedagogia, realizado durante o Estagio 

Supervisionado no Centro de Formacao de Professores da Universidade Federal de 

Campina Grande. A presente pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino 

Infantil e Fundamental Galdino Pires, na turma da l
a serie, no turno da manna, no periodo 

de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008. Esta escola loealiza-se no alto sertao da Parafba, 

na cidade de Cajazeiras. 

A tematica a ser abordada e a gestao democratica. Escolhemos esta tematica por 

entendermos que a mesma e muito importanie para o desenvolvimento de um trabalho 

eficaz e ao mesmo tempo por que percebemos que ainda nao e praticada em muitas 

instituicoes dos setores educacionais. 

Pretendemos realizar este estudo objetivando contribuir na discussao acerca da gestao 

participativa na instituicao publica de ensino Galdino Pires, observando como ocorre a 

gestao na instituicao, verificando se a mesma desenvolve de fato uma gestao democratica; 

almejamos ainda compreender por que determinados problemas estao presentes nesta 

escola, em particular. A partir da percepcao destes problemas poder tracar uma linha de 

acao que venha a minimiza-los, tendo como subsidio os conhecimentos aos quais tive 

acesso na universidade. 

Compreendemos que a Gestao esta presente em quase todas as Instituicoes, seja na Igreja, 

em empresas, escolas, universidades. A final, como seria o desenvolvimento destas se nao 

houvesse a Gestao? Assim sendo, seria realizado um trabalho sem direcao, totalmente 

disperso, totalmente disperso, sem objetivos. Entretanto, a Gestao de uma Instituicao 

depende, em parte, dos inseridos no ambiente de trabalho, se atuarao visando a 

produtividade, ou o produto. Ressaltando-se que muitos aproveitam-se do poder para 

adquirir bens lucrativos, nao agindo com coerencia e etica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO 06 FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECASETORWL 



10 

A funcao social da gestao democratica e fazer com que as pessoas possam situar-se 

cnquanto sujeito, podendo entao interagir umas com as outras na sociedade a qual estamos 

inseridos, em sentido amplo, nao restringindo a tomada de decisao so a minoria, mas sim a 

todos os envolvidos no processo. 

Quando nos referimos a educacao reconhecemos que a gestao participativa no ambito 

escolar e um discurso e uma pratica relativamente recente. A verdade e que durante muitos 

anos as instituicoes piiblicas de ensino, a exemplo da forma de organizacao da sociedade, 

eram estruturadas e administradas de modo extremamente centralizadas, concentrando as 

deliberacoes na pessoa do diretor. 

Muitas escolas ainda tem mascaras, por isso justifica-se a neeessidade de haver 

investigacao com relacao a esta questao para que nao nos precipitemos nas conclusoes 

adquiridas. Pretendemos atraves desta investigacao apreender se a referida escola 

apresenta-se nesta situacao, tendo em vista que sua clientela, seu publico-alvo pertencc a 

uma comunidade carente, com condicoes precarias de sobrevivencia, o que significa que o 

empenho do professor junto aos membros da instituicao deve ser muito maior para 

desenvolverem suas acoes e seus trabalhos de forma centrada na figura do aluno, o que 

torna-se de suma importaneia para que o trabalho pedagogico se realize com exito. 

A finalizacao deste estudo servira como suporte para nosso exito profissional fora da 

academia, propiciando assim o ingresso no mercado de trabalho formal, exercendo uma 

pratica de relevancia social. Esta investigacao possibilitou o aprofundamento dos 

conhecimentos em relacao ao desafio contemporaneo de efetivar-se uma gestao 

participativa na escola. As informacoes aqui registradas, neste percurso da graduacao, 

servirao de aporte para os demais que tiverem acesso a este trabalho. Este trabalho sobre 

gestao democratica realizado na Escola Galdino Pires veio fomentar este debate naquela 

instituicao. 

Este trabalho esta dividido em tres capitulos, a saber: no primeiro explicitamos os 

conceitos da Gestao Administrativa; no segundo discutimos sobre os processos de Gestao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Escolar; no terceiro capitulo registramos todas as vivencias e analises dos resultados 

obtidos ao longo desta investigacao, ou seja, o resultado de todo o trabalho. 

E ao final do trabalho iremos apresentar as consideracdes conclusivas. 



1- DISCUTINDO OS C O N C E I I O S DE GESTAO ADMINISTRATIVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 

Infelizrriente o tema Gestao participativa democratica nao e adotado pela maioria das 

instituicoes publicas, entretanto, a gestao participativa esta presente em nossas vidas na 

atualidade. 

Sabemos que o tema gestao participativa e relativamente recente, pois em tempos remotos 

nao era aplicado este tipo de trabalho, era tudo muito arcaico. 

A tradicao desta compreensao da gestao democratica ocasionou a dificil aceitacao dos 

modos de gestao democratica, pois e necessario muita responsabilidade e competencia para 

adesao a mesma. E sabido que para o exito das instituicoes seria necessario a participacao 

de todos nas tomadas de decisoes as quais estao inseridos, mas muitos ainda colocam 

obstaculos para desenvolver este tipo de trabalho alem da grande maioria nao estarem 

habituados a trabalhar dessa maneira, ou por estarem acostumados a receberem ordens 

sobre a questao da administracao propriamente dita. Referindo-se a esta questao Lacerda 

destaca que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A administracao e uma ciencia a parte, desligada da 

ciencia politico. A medida que os povos foram se 

tornando mais adiantados, novos encargos surgiram 

para os governantes e essa tarefa foi se tornando 

complexa. (LACERDA, p. 04). 

Para que qualquer tipo de trabalho se realize com coerencia e necessario tambem que os 

sujeitos estejam inseridos em um ambiente que apresente boas condicoes. Condicoes estas, 

adequadas para realizacao de um bom trabalho. Afinal, trabalhar em um ambiente 

inadequado, impede, na maioria das vezes, a concentracao de qualquer pessoa. 

Reconhecemos ainda que a realizacao de um bom trabalho eomeca pela organizacao do 

ambiente. Conforme Andrade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nos anos sessenta, os estudos sobre 'os ambientes', a 

partir do pressuposto de que as organizacdes sao 

sistemas abertos em constante interagao com o meio 

ambiente. (ANDRADE, 1997, p. 30). 

Alem da questao do ambiente, inumeros outros fatores tambem estao vinculados ao 

funcionamento da instituicao. Nesse sentido, destacamos que toda Instituicao e regida 

/coordenada por autoridades, que desenvolvem suas formas de trabalhar. Compreendemos, 

pois, que todas sao organizadas por normas estabelecidas visando o melhor 

desenvolvimento da mesma. 

A parte burocratica serve como substdio e orientacao no trabalho das instituicoes, o que nao 

significa dizer que os trabalhadores deste ambito nao possam ser eficientes se nao acatarem 

as orientacoes buroeratieas, mas e preciso sim, a cima de tudo, ser capazes de atuar de 

forma eliciente, e ter consciencia de seus deveres diante da profissao que exerce. 

A conducao de qualquer trabalho e algo muito relevante, dai dizer-se que precisamos de 

autoridades que administrem bem, que exercam suas funeoes com profissionalismo, 

visando a evolucao da Instituicao junto aos seus membros, o que sera bastante satisfatorio. 

Assim: 

A autoridade administrativa e o profissional para 

afirmar a necessidade de se formarem hoje nao sao 

burocratas, mas administradores dotados de 

autoridade. (Idem, p. 30). 

A administracao pode ser centralizada ou descentralizada, publica ou particular. Na 

primeira concepcao de administra?ao, o coordenador e o ator principal do desenvolvimento 

da Instituicao que lhe e referente, se e Igreja, Escola, empresa, as ideias que prevalecem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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concentram-se em uma so pessoa. Assim, podemos afirmar que este modelo de gestao 

apresenta um poder egocentrico. Diferentemente do descentralizado onde na maioria das 

vezes as ideias que prevalecem sao discutidas coletivamente, onde as decisoes, as ideias sao 

desenvolvidas em conjunto. 

Ja na perspectiva da Escola Publica nem sempre as ideias de uma so pessoa deve prevalecer 

na Instituicao. Nao e prudente abandonar as perspectivas das demais ideias, efetivando-se 

assim, uma postura mais democratica. Con forme Carneiro Leao: "Administracao pode ser 

centralizada ou descentralizada, publica ou particular." 

O ato de administer e tambem a forma que cada individuo tem de desenvolver, organizar 

os trabalhos no ambito das instituicoes das quais fazem parte, e como ja foi citado 

anteriormente, o desenvolvimento de um bom trabalho tambem depende de um ambiente 

organizado, mas nao so disso, depende tambem das contribuicoes que cada individuo pode 

ofertar atraves das suas habilidades. Segundo Ordway Tead (1977, p. 04)."A administracao 

e compreendida como o conjunto de atividades de certos individuos". 

E do conhecimento de todos que nos enquanto sujeito, temos a ideia de que a gestao e 

realizada de forma isolada, onde a ordem e estabelecida pelo administrador principal da 

Instituicao. 

Mas com embasamentos nos autores ate aqui ja estudados, podemos compreender que o 

trabalho para ser realizado mas eficazmentc, e necessario que seja desenvolvido a partir de 

ideias compartilhadas. Desse modo, para que haja administracao de fato e essencial o 

envolvimento de todos na tomada de decisao percebida pelos membros da Instituicao na 

maioria das vezes, embora nao adotadas. Partindo dessa concepcao, Faria, (1979) afirma 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Administrar e decidir e conduzir o trabalho proprio 

das instituicoes e planejar o desenvolvimento 

desejado. Administracao serve, ou e util, ao esforgo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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despendido pelo grupo organizado, como Jim generico 

de satisfazer as necessidades e interesses coleiivos ". 

Para que os trabalhos se desenvolvam com eficiencia foram oferecidos programas para 

investimentos nas escolas, a exemplo do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, 

programa este criado no ano de 1995 pelo Governo Federal, onde o dinheiro sera 

depositado nas contas das proprias escolas, para os investimentos dentro da referida 

instituicao para evolucao da mesma, isto e, se for empregado corretamente. Posto que a 

cultura que hoje impera e a da corrupcao. No entanto, o ideal e lutar por etica no trato do 

dinheiro publico, afinal "Cidadao sera tanto mais cidadao quanta menos for espectador e 

maior for seu compromisso com o bem comum ou com o interesse publico" (Brasil, 1995, 

p . l l ) 

Para que recebam esses beneficios nao e preciso que as escolas facam parte de convenios. 

No entanto e necessario que quando se forem apontados os dados censo escolar no ano 

anterior, essas escolas tenham numeros superior a noventa e nove alunos matriculados. 

Para recebimento do beneficio faz-se necessario criar uma Unidade Executora-UEX, abrir 

uma conta deste beneficio, se isso nao acontecer a escola ficara privada dos beneficios. 

Estes recursos oriundos de verbas federals podem ser investidos em manutencao e 

conservacao do predio onde tem funcionamento a escola, no adquirir de materials que 

favorecam ao seu funcionamento, pode fazer investimentos para a melhoria no ensino 

permitindo que os membros participem de capacitacoes para o aprimoramento da sua 

pratica. 

Este investimento na formacao profissional e relevante por que nos profissionais da 

educagao devemos estar sempre nos aprimorando ampliando nossos olhares, ou seja, 

devemos sempre instigar mais e mais nossos proprios saberes, refletindo sempre. E 

conforme Demo: professor e o "eterno aprendiz", so sera se souber pesquisar (2004, p.81) 

E nesse contexto qual seria a funcao das UEX? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A UEX tem como funcao controlar os beneficios recebidos atraves do PDDE, e fazer com 

que todos os membros das instituicoes, sejam elas Federais, Municipals ou Estaduais, 

ten ham conhecimento do que foi feito com o dinheiro, como foi investido ou se o mesmo 

foi doado, e se foi utilizados em campanhas nas instituicoes, advindas da comunidade ou 

entidades beneficentes, como tambem organizar as atividades pedagogicas da escola. 

(Brasil,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1997a, p. 11) 

"A UEX tambem tem como funcao da assistencia a alunos carentes inseridos na instituicao, 

zelar pela manutencao, conservacao dos instrumentos pertencentes a Escola, comprar e 

zelar pelos equipamentos existentes nela, bem como cuidar da higiene do predio escolar". 

Como ja explieitei em comentarios anteriores integrar escola- familia e comunidade que de 

fato e primordial para o exito escolar. Isso se faz indispensavel. (Gestao em rede, 2007, 

p . l l ) 

Podemos depreender que e algo relevante a criacao da UEX, ja que ela visa um norte de 

melhorias cabiveis para um desenvolvimento bem melhor, uma evolucao necessaria do 

desenvolvimento dos alunos inseridos no ambiente escolar, quanto da propria instituicao. 

Podemos perceber que as pessoas designam que os diretores e assessores sao responsaveis 

pelas atividades que se restringem a direcao, e que de acordo com a eoncepcao das pessoas 

eles so realizam trabalhos que tao somente e necessario que facam, ou seja, que designam 

como atividade propria da direcao. 

Mas sabemos que nao. Existem escolas onde ha gestao que almeja ter uma Escola decente, 

digna de elogios. Que participem das demais atividades que envolvem o crescimento do 

ambiente escolar, como a propria tematica gestao democratica aponta: para que haja um 

trabalho com exito, e preciso que todos lutem para que alcance os objetivos desejados. E 

preciso que todos que fazem parte daquele slstema se desdobrem, e deem suas parcel as de 

contribuieao, pois a uniao faz com que estes sintam-se mais fortes que nunca, capazes de 

alcancar a vitoria, quando partimos do principio que vamos conseguir, e que nenhum 

obstaculo, e que nenhuma pedra no caminho faca com que fracassamos tao facilmente, 

temos que pensar da seguinte maneira: Eu quero, eu posso e eu consigo. 
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"As atividades de direcao restringem-se ao diretor e ao assistente do diretor, seu 

coadjuvante no comando da Escola". (PARO, 1986 p.73,). Sabemos que ainda existem 

aqueles diretores que se dedicam a profissao pela qual fez o juramento de honra-la, e vivem 

em decorrencia da mesma, nao medindo esforcos. E quando fazemos algo sem medir 

esforcos porque gostamos nada flea dificil, nao abatemo-nos tao facilmente. A final, 

assumimos o compromisso de defender esta bandeira. Como impossivel seria sairmos na 

chuva expostos totalmente a ela, sem defesas, e nao lutar para veneer as 

difieuldades(FREIRE, 2000 p.96,). 

O trabalho administrative nao deve se restringir so ao controle e supervisao aos trabalhos 

das pessoas, mas sim que estes trabalhos venham servir de subsidios, sustento, de forca 

para o desenvolvimento de ensino-apredizagem da clientela que la e atendida, e propicio 

que busqucm fins educacionais, que estabelecam normas para este alcance, mas de forma 

onde todos saiam ganhando e nao se saiam prejudicados, entao e papel da administracao 

escolar criar mecanismos para insercao dos demais membros que fazem a instituicao, no 

que diz respeito a tomada de decisao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A concepedo do senso comum que, expressao da 

ideologia dominante da nossa sociedade, identifica 

administragdo apenas com o controle e a supervisao 

do trabalho alheio. (PATTOJ990, p.75) 

Na maioria das vezes as escolas nao apresentam condicoes nenhuma para que se 

desenvolva um trabalho digno aos membros nelas inseridos. Tambem nao basta so 

interesse da forca do ensino das pessoas que propiciam conhecimento, e de dominio publico 

que a maioria das escolas nao dispoe de materiais adequados, para despertar da 

aprendizagem, materiais estes que favorecam a propria leitura, sendo possivel perceber que 

apresenta deficiencia muito grande, posso confirmar isso, porque pude vivenciar por 

experiencia propria na escola a qual estagiei, e muita a decadencia com relacao ao quesito 

leitura escrita. 

Sem falar naquelas escolas em que os materiais pedagogicos, equipamentos e ate o proprio 

predio nao sao muito apresentaveis, sao muito velhos, praticamente inevitaveis o uso deles, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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o que pode vir a desestimular qualquer pessoa, seja ela de ensinar ou de aprender. Os 

dirigentcs devem proplciar junto aos govemantes mais respeito ao educando, a familia do 

educando que deve ter credibilidade diante daquela Instituicao, por saber que la esta 

entregue o futuro dos seus filhos, e tambem apresentar melhores condicoes, meios cabiveis 

para que os educadores tenham fins a ser conquistados que serao adquiridos a partir dessa 

confianca, desse incentivo que os dirigentes e govemantes os dao propiciando meios para 

desenvoiver um trabalho coerente e digno da sua pratica, se agirem assim estarao dando a 

importancia que os profissionais da educacao merecem, eles devem sim zelar pelo nosso 

patrimonio, ja que somos responsaveis pelo futuro melhor do nosso pais. E conforme 

Ezequiel Teodoro aponta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na otica das autoridades dominantes, o professor e 

visto como um trabalhador improdutivo isto e alguem 

que nao gera divisas econdmicas imediatas para o 

pais. (2000, p. 24) 

E papel dos administradores da escola intervir no desenvolvimento dos trabalhos da 

referida instituicao a qual atua, por ter maior liberdade diante da mesma. E como pode fazer 

isso? Permitindo que todos os membros do campo de trabalho junto a comunidade 

envolvam-se na tomada de decisao do referido ambiente o qual se insere. Dessa forma, 

possibilitara modificar a atual situacao da educacao. 

Reconhecemos que a educacao sozinha nao e suficiente para encontrar a solucao dos 

problemas sociais existentes, porem, quanta mais se investir nela melhor sera para as 

pessoas tornarem-se cidadaos e cidadas dignas de lutar pela sua evolucao. Investir na 

educacao nunca e demais, so depende entao daqueles que podem fazer a diferenca, dos que 

governam, e dos que administram as escolas e nosso pais. Se pensarem que as pessoas 

devem ser capacitadas para buscarem, lutarem pelos seus sonhos, se preocuparem um 

pouco mais para amenizar o numero de pessoas que ficam a merce dos outros, 

sobrevivendo atraves da piedade alheia, sem esquecer das migalhas que mendigam por nao 

ter outro jeito de sobreviver, a solucao para estes e somente esta. Neste sentido, e 

pertinente ressaltar a importancia dos investimento na infra-estrutura e no seu quadro de 

pessoal como um todo, lembrando que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nao tem sentido atribuir o fracasso da Escola a 

incompetencia administrativa de diretores e 

educadores escolares, antes de Ihe fornecer os 

recursos possiveis de serem administrados. (PARC), 

1986 p. 109,) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A situacao e dificil de ser revertida, nao impossivel, mas sera deixarmos fracassar, e por 

meio desta e que penso e pcrsisto no seguinte ideal: estas pessoas precisam da minha ajuda. 

E de que maneira posso oferecer-lhes esta ajuda? A partir dos conhecimentos os quais 

adquiri durante este percurso universitario, contribuindo com o que sei, compartilhando, 

afinal aprendi para isso. Para compartilhar e nao guardar, nem utilizar-me do egocentrismo. 

E sei que e muito gratiiicante possibilitar as mesmas chances para o proximo. 

O que precisa de fato nas nossas escolas e de uma pessoa que pelo menos tenha interesse no 

ambito escolar, que se interesse pelos assuntos referentes aquele ambito, e que nao seja 

egocentrico, que pense no seu proprio exito, no seu unico e exclusivo crescimento, 

reconhecimento pessoal e profissional e que nao deixe a educacao, a qualidade educacional 

em segundo piano, e que esqueca do seu poder autoritario utilizado de forma incoerente e 

inadequada. 

A Escola faz falta um colaborador, alguem que, 

embora tenha atribuicdes, compromissos e 

responsabilidades diante do Estado, nao esteja apenas 

atrelado ao seu poder e colocado acima dos demais. 

(PARC), p. 112, 1986) 

A gestao foi criada na perspectiva de se possibilitar um sistema seja qual for ele, em escolas 

e empresas. Com objetivo de se obter um trabalho mais organizado, acreditando que atraves 

desse trabalho, e possfvel ter um trabalho mais focado, mais situado nos ambientes 

deliberados, ou seja, serve para amenizar as dificuldades apresentaveis no cotidiano destes 

ambientes. 
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2 - OS PROCESSOS DE GESTAO E S C O L A R 

O ser humano a partir do desenvolvimento das suas acoes pode sim intervir na vida dos 

demais seres, ou seja, de acordo com suas habilidades adquiridas, seja para atuarem de 

forma correta ou de forma inadequada, isso vai depender da forma de pensar das pessoas 

que tem privilegio de adquirirem competencias e habilidades necessarias, talvez pelas 

oportunidades experienciadas, ou seja, que lhes foram ofertadas no decorrer do tempo. 

Cabe a cada um influir nas vidas dos seus semelhantes coerentemente, visado claro, 

grandes progressoes para a vida humana. Nesse sentido, e pertinente lembrar Habermas 

quando afirma "A consciencia historica ou polftica se apresenta aos individuos como 

certeza de poderem influir nos destinos da sociedade humana". (2000, p. 92). 

Democratizar e quando se da oportunidade aqueles que nao tem a capacidade de obter o 

poder, de se dar ordens de forma que essa venha a ser boa para o crescimento do seu 

ambiente de trabalho, sem autoritarismo claro, conquistando assim o seu lugar, afinal todo 

mundo tem direito e objetivos a serem alcancados na vida. Para Ghanen (1988: 98) 

"Democratizar e a conquista de poder por quern nao o tem". 

Voltando-se para a questao da aprendizagem do aluno no que diz respeito ao processo de 

democratizar, e viavel que a escola junto ao professor e demais membros permitarn e 

proporcionem meios os quais os alunos possam desenvolver suas capacidades com mais 

eficiencia, e ainda, que possam tambem intervir no processo ensino-aprendizagem, 

possibilitando desenvolver os conhecimentos adquiridos nas suas vivencias e no meio 

social. E preciso sim, formar pessoas crfticas e nao passivas que tenham consciencia do que 

esta fazendo. A gestao democratica pode possibilitar a melhoria da qualidade do ensino e 

consequentemente ajudar a escola a desempenhar melhor a sua funcao social. Nesta 

perspectiva e conveniente lembrar que 
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O papel do processo educational e o de levar o aluno 

a desenvolver seu potential, mediante o alargamento e 

aprofundamento de seus conhecimentos, habilidades e 

atitudes. (LUCK, 1987p. 59). 

No entanto, as coisas nem sempre acontecem da forma politicamente correta, na maioria 

das vezes, quando os gestores tem entendimento de que autonomia e o poder adquirido que 

se realiza de forma isolada, segundo este raciocfnio chegam a agir inadequadamente, 

infringindo as normas da escola, ao ponto de ate passarem despercebidas por ordens 

valorativas de seus su peri ores, aqueles que trabalham em prol do crescimento do ambiente 

o qual desenvolve seus trabalhos, ou seja, perpassam limites a fim de obter exito 

profissional ou pessoal, mas nem sabem o quanta essa forma de pensar e causa prejudicial 

para o fracasso de qualquer ambiente escolar. 

"Ha diretores que ate mesmo boicotam orientacdes 

centrals e aqoes de monitoramento e avaliaqao, 

mesmo aquelas que sao demonstradas como 

estrategias importantes para a propria gestao da 

Escola". (Idem, p. 64). 

Esse tipo de comportamento prejudica as acoes na escola. Ao contrario disso, para que um 

ambiente escolar apresente um quadro onde se obtenha ou desenvolva autonomia na gestao 

escolar, e necessario que ocorra processo de eleicoes para escolha de seus gestores, que se 

tenha pessoas conscientes que visem o desenvolvimento escolar com exito, ou seja, aqueles 

responsaveis pelas decisoes a serem adotadas pelas escolas. Para que isso ocorra faz-se 

necessario toda uma organizacao e dedicacao para com o trabalho o qual se pretende 

almejar. 

E possivel formar profissionais mais eficientes e competentes para assumir os trabalhos 

necessarios no ambiente escolar, partindo do principio que essas acoes nao devem ficar "no 
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fazer por fazer". Vale salientar que a comunidade escolar, deve ter conhccimento tambem 

do que esta entrando e saindo do setor financeiro, pode-se entao fazer um orcamento, um 

balanco, do que arrecadou, dos gastos semanais, mensais e anuais e quais os investimentos 

que foram realizados. Barroso (1996) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Identified como mecanismos de construcdo da 

autonomia da gestao escolar, no contexto da reforma 

portuguesa pela autonomia da Gestao nas escolas, a 

eleiqao de diretores, a formagao de orgaos colegiados 

e descentral izacao de recursos financeiros. (p. 65) 

Podemos perceber que as escolas que adotam tais sistemas para o crescimento no ambito 

educacional ainda apresenta um percentual muito baixo, o que vem acarretar prejuizos no 

desenvolvimento das escolas por nao trabalhar com o pressuposto de exito da mesma. 

Compreendemos assim, que o trabalho quando nao apresenta certo equilibrio pode chegar a 

desestabilizar todos aqueles que fazem parte do convivio escolar. Sendo assim, 

consideramos que a escola quando tem mecanismos para defesa dos seus objetivos, esta so 

tem a expandir-se, ou quando tem organizacao e muito mais facil de chegar ao que se 

almeja. 

No entanto, e valido ressaltar que o numero de escolas que adquiriram a perspectiva 

democratica ainda e muito reduzido. Segundo pesquisa realizada pelo IPEA, das escolas 

estaduais apenas 37,28%, a epoca da pesquisa, possuiam Conselho Escolar. 32,69% 

possuiam Colegiado Escolar. 18,22% possuiam caixa escolar. (LUCK, 1987, p. 65). 

O Colegiado Escolar e uma forma de fazer com que os pais envolvam-se no processo 

ensino-aprendizagem dos filhos e consiga tambem instigar este envolvimento nos mesmos, 

vale salientar, que este e um dos meios mais cabfveis, mas nao o linico a contribuir para a 

efetivacao de um sistema democratico de ensino. Nas escolas onde ele existe o projeto do 

Colegiado Escolar e desenvolvido como forma de suprir as necessidades de ambas as partes 
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envolvidas no processo de ensino do alunado, podemos entao buscar solucoes que 

favorecam a aprendizagem significativa dos mesmos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entende-se que os membros do orgao colegiado sejam apenas o 

ponio de partida para que todos os trabalhos da Escola, 

cabendo aos primeiros buscar meios para promover este 

envolvimento. (Idem p. 66,), 

Quando a escola desenvolve suas metodologias pensando nas necessidades das pessoas 

envolvidas neste ambiente estara caminhando de forma correta, e esta, pode ser entao, uma 

forma de oportunizar e suprir as necessidades das pessoas, garantindo entao mais presenca 

no desenvolvimento das pessoas envolvidas neste processo, deve-se levar em consideracao 

que estes sao fundamentals no desenvolvimento dos discentes. E preciso entao fazer, ou dar 

destaque: 

A relacao Escola-Comunidade, a participacao das 

mdes e a conscientizacao dos pais a respeito do seu 

papel na educacao dos filhos e da importancia da 

educacao. (Ibidem, p. 69). 

Concordamos com o posicionamento da autora supracitada e destacamos que e de praxe 

que os pais devem ser informados do que esta acontecendo com seus filhos na referida 

escola, devem sim ter conhecimento de como ocorre o processo ensino-aprendizagem dos 

mesmos, para que junto aos membros da escola possa buscar solucoes para os problemas 

apresentados por eles, e tambem proporcionar, aqueles que nao apresentam nenhum 

problema no que diz respeito a aprendizagem possa conseguir ainda mais exito, reiteramos 

que e relevante que os pais facam parte desse processo de aprendizagem dos filhos e atuem 

de fato dando sua contribuicao. Conforme Lerche (2002 p. 35). "E um direito dos pais e 

responsaveis serem informados sobre a frequencia e o rendimento dos alunos". 
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Desenvolvemos um trabalho favoravel quando temos como proposito desenvolver em 

pessoas competencias e habilidades durante todo ano letivo, e para que isso ocorra e preciso 

ter uma organizacao definida e objetivos tracados, na perspectiva de aleanear entao 

resultados satisfatorios. Sendo assim, e preciso; "Estabelecer metas de resultados para cada 

semestre e acompanhar a sua realizacao". (CEDHAJO, 2001 p. 71). 

E do conhecimento de todos que instituicoes de ensino, em especial as escolas publicas 

eram manipuladas por politicos que ao inves de visarem o bem dos protissionais da 

educacao e desenvolverem um trabalho etico, infringiam as regras, tendo como percepcao 

que as escolas deveriam realizar o trabalho da forma que eles impunham, eram, e ate dias 

atuais ainda sao, anti-eticos, pois nao partiam do principio de que para melhorar o 

desenvolvimento da escola, ou ate do pais e necessario utilizar o processo democratic*) 

onde a comunidade pode escolher seus representantes. Felizmente essa realidade vem se 

rnodificando de forma lenta, e algumas escolas que agem de forma democratica com 

consentimento de seus superiores, e fazendo o que a Lei determina, ou seja, realiza eleicoes 

nas escolas para escolha dos seus gestores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A participacao da comunidade vem se ampliando como 

mecanismos de selegao diretamente ligados a democratizacao 

da Educacao e da Escola Publica, visando tambem 

assegurar, tambem, a participacao das familias no processo 

de gestao da educacao de seus filhos. (PARENTE E LUCK, P. 

37, 1999). 

O Conselho Escolar e uma maneira favoravel a democratizacao do ensino dentro das 

escolas, ele e essencial na democratizacao da educacao. E de que forma ela pode ser 

designada assim? Na medida em que permitc que os diretores unifiquem suas ideias com os 

que fazem parte do corpo de membros da instituicao, entre eles os professores, os 

funcionarios, corpo discente, pais dos discentes e dos demais que se interessam pela 

evolucao do ensino daquele ambito em especifico. E como podem fazer com que estes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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adentrcm na unificacao dessas ideias? Como contribuem para a democratizacao dentro da 

escola, ou seja, daquele sistema de ensino o qual pertencem? 

Acreditamos que participando de debates, de discussoes com relacao ao Projeto Politico-

Pedagogico-PPP, na percepcao de colaborar, e tambem expor ideias para a melhoria deste 

projeto, afinal a partir das ideias explicitadas, naquele projeto encontra-se a progressao da 

educacao, e consequentemente, da nossa nacao, por isso, deve ser muito refletido, estudado 

com muito cuidado. Ao se elaborar este devemos ter uma otica voltada para a 

responsabilidade, etica e competencia, para depois colocar em pratica com a conviccao do 

alcance do exito. O Consclho Escolar e um importante espaco no processo de 

democratizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar 

os que vivem em torno da Escola, e dentro da Escola, 

no sentido de participarem de tomarem um pouco o 

destino da Escola na mao, tambem. Tudo o que a 

gente puder fazer nesse sentido, considerando o 

trabalho imenso que se poe diante de nos que e o de 

assumir esse pais democraticamente. (FRE I RE, 2000, 

p. 08) 

Concordamos com o pensamento do autor supracitado e ressaltamos que os Conselhos 

Escolares sao justamente para isso, para auxilio das questoes politico-pedagogicas da 

escola, como tambem financeiras e administrativas (gestao em rede, 2007 p.09). 

Alem dos Conselhos Escolares deve ser dada atencao especial ao PPP da escola, pois 

quando o Projeto Politico e elaborado por pessoas especializadas no assunto, o resultado e 

que nao conseguem atingir as necessidades, as demandas da comunidade escolar. Tem sim 

que interligar escola e comunidade escolar, estes dois fatores nao podem ser desvinculados, 

devem ser pensados juntos, ambos precisam do auxilio do outro. O Projeto Politico-
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Pedagogico elaborado apenas por especialistas nao consegue representor os anseios da 

comunidade escolar. (Gestao em Rede, 2007 p. 09) 

Temos a compreensao de que tanto a escola quanta a comunidade apresentam suas 

complexidades, sendo que cada qual com suas especificidades, cada qual apresentando suas 

deliberadas realidades. Sabemos tambem, que nao se torna tao dificil de realizar-se, 

necessita de incentivo dos nossos govemantes e acima de tudo o efetivo apoio, ou 

compromisso dos gestores para com os processos, como estes, que sao tao importantes. O 

trabalho com o Projeto Politico-Pedag6gico necessita de tempo e espaco para que as 

analises se realizem com coerencia, pois "o desenvolvimento e o acompanhamento do 

Projeto Politico-Pedagogico exigem espaco e tempo para analise". (Gestao em Rede, 2007 

p. 09,) 

Em sintese o Projeto Politico-Pedagogico tem como finalidade perceber os trabalhos que a 

escola esta desenvolvendo, se a pratica adotada esta tendo exito, se esta dando resultados e 

se nao da resultados devem conhecer sua clientela, perceber as dificuldades e buscar 

melhorias a partir das necessidades percebidas e assim desenvolver o projeto a parti r das 

dificuldades da clientela. E se mesmo assim os resultados nao forem positivos, tem que 

assumir que ha algo errado, portanto, tem que modificar a situacao, a partir da unificacao 

das ideias do Conselho Escolar como um todo que e de fundamental importancia. 

Existe no Brasil uma legislacao educacional, que e definida pelos parlamentares 

competentes, influenciados, pelos movimentos sociais organizado, que pode ser acionada 

para favorecer a gestao democratica da escola basica e a existencia de Conselhos Escolares 

-CEs atuantes e participativos. Estas leis sao: Constituiefio Federal Art. 206; Lei das 

Diretrizes e bases da Educacao Nacional - LDB, Art. 3° 17 e 14. Piano Nacional de 

Educacao -PNE. 

E papel do gestor ou dos representantes da comunidade escolar e local conhecer a lei e 

esforcar-se para cumpri-ia, ou seja, compete a eles tomar a frente para a criacao do 

Conselho Escolar, convidando a todos para organizar as eleicoes do Colegiado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E quern pode participar dos Conselhos Escolares? 

A direcao da Escola e representantes de estudantes, dos pais e responsaveis pelos 

estudantes, dos professores, dos trabaihadores em educacao, nao docentes e da 

comunidades local. Dessa forma, as decisoes sao coletivas e o orgao Colegiado- o CE -so 

existe enquanto estao reunidos. E nenhum dos membros possui autoridade especial, so 

porque faz parte do mesmo. 

Quanta a escolha dos membros do CEs, eles devem esta disponiveis de fato para exercer 

este posto, sem esquecer do compromisso que e essencial. Um ponto que tambem e 

fundamental, e que estes devem esta abertos as ideias e saber aceitar a decisao da maioria, 

mas nunca deixar expor suas opinioes, devem entao aceitar a liberdade de expressao. 

E importante definir alguns aspectos que envolvem processo de selecao do CE: mandate 

dos conselheiros, forma de escolha (eleicoes, por exemplo) existencia de uma Comissao 

eleitoral, convocacao de Assembleias gerais para deliberates, existencia de membros 

efetivos e suplentes. (Gestao em Rede, 2007 p. 10,) 

Faz-se necessario que o Conselho adote um regimento escolar, onde defina calendarios das 

reunioes, substituicao de conselheiros, condicao de participacao do suplente, processo de 

tomada de decisoes, e definicao das funcoes do Conselho. E sem esquecer da discussao 

para aprovacao do Projeto Politico-Pedagogico da escola. "Nas escolas em que ja existem 

esse projeto, cabe ao conselho escolar avalia-lo, propor alteracoes, se for o caso e 

implementa-Io". (Gestao em Rede, 2007 p. 10-11) 
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3- R E L A T O DA EXPERIENCIA VIVENCIADA DURANTE O ESTAGIO 

SUPERVISIONADO 

3.1- Caracterizacao da escola campo de Estagio 

A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Galdino Pires Ferreira na cidade de 

Cajazeiras, esta localizada uma periferia, a rua Dr. Vicente Leite 109 no Bairro Capoeiras. 

A escola foi criada por Epitacio Leite Rolim, surgiu para atender a necessidade da 

populacao carente do referido bairro em 31 de agosto de 1970 e foi registrada em 30 de 

julho de 1990 pelo prefeito Antonio Vitoriano de Abreu. Atualmente a escola conta com 

um nucleo de gestores composto de coordenadores, diretores, professores, e ainda atende 

um publico alvo de 294 alunos, tendo funcionamento em dois turnos. 

Sabemos das dificuldades que uma escola publica enfrenta, mas se tratando da referida 

escola os maiores problemas aparecem no alto indice de reprovacao e evasao escolar. 

Apesar da escola contar com um corpo de docentes qualificados, mas problemas como 

esses ainda atingem com muita frequencia, alem de tudo a escola conta com um grande 

desafio por ser localizada em uma periferia, passa a ter preconceitos e dificuldades em 

trabalhar com a comunidade. Na verdade pode-se perceber que ha uma resistencia dos pais 

dos alunos para integrar-se a escola, nao oportunizando uma maior interacao entre esses 

grupos. Por isso, concordamos com Lerche quando diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] cada escola, seja qual for seu orgdo, dos jardins 

as universidades, deve, pois, reunir em torno de se as 

familias dos alunos, estimulando as iniciativas dos 

pais em favor da educacao; constituido sociedades de 

ex-alunos que manienham relacao consiante com as 

escolas. (p. 74 - 75) 
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Para enfrentar todas essas dificuldades a escola planeja-se de acordo com a realidade dos 

alunos, partindo da sua propria vivencia, apesar de nao ter todas as inovacoes tecnologicas, 

mas tenta inseri-los em uma sociedade mais informatizada. A referida escola por sua vez, 

conta com uma renda chamada PDE, verba esta, criada para investimento de materiais 

didaticos entre outros recursos, a escola Galdino Pires Ferreira foi contemplada com essa 

ajuda de custo, no entanto, nao significando que a escola nao precisa de mais recursos 

fmanceiros. 

Apesar dessas dificuldades aqui descritas, a escola tenta reverter o quadro, criando projetos 

inclusivos para manter uma aproximacao com a familia e melhorar as relacdes com os 

docentes/discentes, e ainda, fazendo planejamentos mensais alem de contar com a 

colaboracao da Secretaria de Educacao do Municipio que realmente se faz presente na 

escola. Mesmo assim, e considerado um grande desafio reverter o alto indice de reprovacao 

dessa comunidade, pois a faixa etaria dos alunos que ingressam na primeira fase nao 

corresponde as expectativas da media, pois criancas que deveriam esta em outras scries, se 

estivessem dentro da estimativa, estao ingressando na sua vida escolar, essas por muitas 

vezes, por referencias ou desistencias durante o ano letivo. O processo avaliativo da escola 

da-se por meio tradicional, atraves de provas e recuperacoes trazendo assim insatisfacao 

aos alunos que reclamam desse processo de avaliacao. 

Porem, a recuperacao dessa comunidade toma-se dificil por serem inculcadas na 

marginalizafao e isso afeta dentro da sala de aula, dentro do interior da escola, sendo muito 

dificil mudancas. Mesmo com todo trabalho, resgatando a cultura, enfocando os Temas 

Transversals e dificil retirar dessa popula?ao a baixa auto-estima, as experiencias positivas 

sao quase inexistentes, assim considera o corpo docente. Os desafios inerentes a esta escola 

sao retratados por Novoa quando diz: "o trabalho do professor depende da 'colaboracao' do 

aluno. [...J ninguem ensina a quern nao quer aprender." (p. 23). 

Por tudo isso, vimos um longo processo inclusivo que a escola Galdino Pires Ferreira 

enfrenta, em tentar remontar essa situagao, em propiciar o interesse dos alunos para a sala zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de aula e mais ainda o incentivo e acompanhamento dos pais na vida escolar das 

do bairro capoeira e Sao Francisco que sao as localidades que a Escola contempla. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2 Procedimentos Metodologicos 

Este estudo foi realizado com o objetivo de observar se os membros da Instituicao Galdino 

Pires tem a compreensao do que seja Gestao Democratica, apreender tambem a percepcao 

que os mesmos tem em relacao as variadas contribuicoes as quais podem oferecer para um 

desenvolvimento de um trabalho coerente e eficaz na referida escola; perceber tambem se o 

gestor tem consciencia do seu papel enquanto administrador no que diz respeito a 

aprendizagem do alunado da instituicao onde trabalha, com intuito tambem de conhecer os 

principals problemas encontrados na Instituicao. 

Pretendeu-se nesta investigacao apreender como o trabalho a partir da gestao democratica 

pode colaborar para solucao, menos de parte, destes problemas, alem de tentar descobrir o 

que pode ser feito para aprimorar o trabalho participativo dentro da escola, ou seja, como o 

Gestor, Supervisor e professor podem intervir para que isso realmente ocorra, como e que 

eles podem atuar no contexto escolar, para que se torne entao um trabalho bem completo e 

favoravel a Instituicao, reiterando desta forma "A ideia de que a Educacao e um 

empreendimento social coletivo". (Lerche, 2002, p. 34 ). 

A pesquisa teve um carater exploratorio em que buscou-se uma maior aproximacao do 

tema trabalhado, permitindo entao maior familiarizacao com o tema Gestao Democratica. 

De acordo com Sofia Lerche "O que aproxima os integrantes da comunidade escolar, em 

menor grau, sao os interesses comuns". (2002, p. 34) 

A coleta de dados foi desenvolvida a partir da aplicacao de um questionario com dez 

questoes, sendo que tres sao subjetivas e sete objetivas. A aplicacao deste questionario foi 

feita para quatro professores das series iniciais do Ensino Infantil e Fundamental na escola 

Galdino Pires . Optamos por este instrumento de coleta de dados, nesta pesquisa, por que 

este permiti aos investigados maior liberdade de expressao nas suas respostas, sem a 

neccssidade de precipitacoes diante dos mesmos. 

A pesquisa desenvolvida teve um carater quanti/qualitativa . 
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A analise foi feita a partir dos resultados adquiridos atraves da coleta de dados obtidos por 

meio de observacoes, vivencias e aplicacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de questionarios. Tais informacdes nos 

permitiram perceber como esta sendo desenvolvido o processo educativo na referida escola 

(com atencao especial voltada a gestao escolar), para que a partir desse conhecimento da 

realidade, possamos atuar sobre ela. 

Diante do exposto, e conveniente indagar, como posso realizar esta atuacao? 

Consideramos que o primeiro passo e colocar o que aprendemos em pratica, dessa forma 

trabalhamos de maneira mais eficaz, ou seja, aprimorando nossos saberes sempre, 

desenvolvendo o habito da pesquisa e instigando a inovacao, afinal de contas, como alerta 

Paro(2001) "e necessario haver um repensar constante sobre sua contemporaneidade, ou 

seja, sua atualidade e sua adequacao ao que esta acontecendo no mundo real." ( p. 09). 

Nos educadores devemos estar sempre aperfeicoando nossos conhecimentos, para que 

nosso exito seja mais intenso no ramo do ensino no qual atuado. Devemos ainda, procurar 

trabalhar de acordo com a realidade dos discentes que se inserem no sistema de ensino da 

referida Instituicao. Por fim, devemos buscar melhorar nossa pratica sempre mais, 

buscarmos atingir os objetivos propostos, termos intencionalidade para com o que 

queremos atingir, agindo assim nosso trabalho sera satisfatorio. 

3.3 Analise critica da experiencia vivenciada na escola 

Ao finalizar este Estagio Supervisionado posso afirmar que o resultado, do ponto de vista 

de minha formacao pessoal foi excelente, apesar dos diversos problemas decorrentes 

manifestados no ambiente escolar. Acreditamos que alguns desses problemas seriam 

resolvidos com iniciativa da gestao escolar, no entanto sabemos que as coisas nao se 

resolvem de uma hora para outra, posto que exige uma grande demanda de tempo. 

Destacamos que o principal problema que identificamos foi a deficiencia com relacao a 

leitura e a escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Realizei o Estagio Supervisionado numa turma de alunos repetentes com idades nao 

coerentes com a serie que estavam, tratava-se de uma turma de aceleracao na qual a maioria 

nao sabia nem ler nern escrever. Esta turma compunha-se de 19 alunos, e destes, foram 

aprovados somente seis, posso classifica-los como estando alguns com no nivel pre-

silabico, alfabetico e outros aprovados ainda no silabico-alfabetico. Segundo os gestores e 

professores nao podiam reprova-los, pois tinha deles que ja estavam com dois anos de 

repetencia. Em raeio aos desafios e preciso reafirmar as ideias de Freire(1996), quando diz zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O educador e educadoras criticos nao podem pensar 

que, a partir do curso que coordenam ou do semindrio 

que lideram podem transformar o pais. Mas podem 

demonstrar que e possivel mudar. 

(p. 112) 

No decorrer do Estagio percebemos que a referida instituicao ainda apresenta uma pratica 

que precisa ser aperfeicoada, ou seja, deve-se refletir mais sobre a pratica adotada pela 

escola. Entendemos que esta reflexao crftica sobre a pratica pode possibilitar a escola 

veneer os obstaculos que estao presentes no seu ambiente de trabalho, galgando assim uma 

evolucao no campo escolar e na aprendizagem dos discentes, nela inseridos. 

Penso que os educadores devem buscar a essencia das pessoas que fazem parte da classe 

dos docentes, acreditando no seu potencial e agindo sempre com etica. No meu 

entendimento essa postura ira determinar se es um profissional atuante na area da educacao. 

Afinal de contas, cada postura individual contribui para formar a identidade coletiva da 

escola. Nao podemos esquecer que "a escolha de uma profissao na verdade se consistiu na 

escolha de um pequeno fragmento". (, p. 151, 1996) 

Na minha percepcao a deficiencia maior pode esta na gestao, que partindo do principio da 

minha tematica gestao democratica, ainda nao trabalham sob perspectiva coletiva para 

amenizar as deficiencias apontadas na escola. Para que um trabalho tenha exito e necessario 



34 

que seja eompartilhado. Do que adianta so um fazer sua parte, e os demais ignora-los. 

Nesse sentido, e conveniente lembra as palavras de N6voa(2002) ao afirmar "pensamos no 

professor a titulo individual, nos seus saberes e capaeidades, mas raramente nos temos 

interrogado sobre essa competencia coletiva."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (p.25) 

Os obstaculos encontrados levaram-me a uma maior evolucao, a aumentar minha auto-

estima, porque desenvolvi meu trabalho com eficiencia, o grande apoio da professora da 

sala de aula Socorro, foi essencial para o fortalecimento do meu trabalho, acreditando no 

potencial e depositando toda credibilidade no meu trabalho. 

Tenho plena eonviccao que desenvolvi o mesmo com eficiencia e responsabilidade, isso e 

muito gratificante. Agradeco ao meu bom Deus por ter conseguido chegar ao final do meu 

Estagio com sucesso, sem esquecer da minha querida orientadora prof. Lis de Maria que 

sempre acreditou no meu potencial. Nesse sentido, relembro Paulo Freire quando diz 

"Ninguem educa ninguem. Ninguem educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, 

mediatizadas pelo mundo. 

E para analise das atividades ao inves de coletar reproducoes deles resolvi analisar o 

diagnostico feito pela gestao da escola no mes de agosto e no inicio do ano letivo de um 

aluno que mais progrediu no que diz respeito a sua aprendizagem, Roberto Junior. Que 

tambem, na minha opiniao foi o que mais cresccu, percebi o quanto estava desenvolto na 

sala quando se apresentava atividades com relacao a textos e interpretacdes de textos. Era 

excelente aluno, acho que o que faltou mesmo foi mais atencao para com esse aluno no 

desenvolver de suas habilidades em anos antecedentes, da para perceber que faltou 

investimento para o seu desenvolver, isso fica claro quando comparamos os referidos 

diagnosticos. Um mostra quando ainda estava engatinhando e o outro quando ja escrevia 

corretamente. Sempre prestava atencao nas aulas, nao menosprezando os demais, logico, 

mas era o melhor aluno da sala, escrevia, lia e interpretava de maneira esplendida. Ja tinha 

dominio da leitura escrita. 
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Vale salientar que procurei inserir todos no trabalho o qual desenvolvi, sempre apresentava 

atividades onde participassem, interagissem com os demais, sendo assim ninguem iria 

achar-se melhor do que o outro. Buscamos na pratica que " a nova meta da 

escola seria desenvolver nos alunos um peril 1 de cidadao participativo, em vez de dar 

conceitos sem significado". (Nova Escola, 2000 p. 15) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4- Analises dos questionarios respondidos pelos professores e direcao da escola 

Galdino Pires Ferreira 

Foram distribuidos quatro questionarios para tres professores e um dos questionarios foi 

entregue a direcao, com o intuito de entender a percepeao da escola no tocante a questao da 

Gestao escolar. 

Na questao 01 tanto os professores quanto a direcao tern a compreensao do que vcnha a ser 

gestao escolar. As respostas dos questionarios A, B, C e D disseram que gestao e o ato de 

administrar uma Instituicao, e toda uma organ izacab de uma escola. Para que o trabalho de 

campo de ensino se desenvolva com eficiencia e necessario que todos os membro da escola 

estejam unidos e as atividades so dariam certo se fosse realizada de forma coletiva, entao 

definiram esta gestao como sendo democratica. Mas, sabemos que nem sempre foi assim 

desenvolvida a gestao, em tempos remotos, ela era mais centraliza onde so as ideias do 

gestor escolar eram validas, o que impedia o avanco da instituicao e dos discentes que nela 

se inseriam. 

Ressal tamos porem, na pratica que observamos pudemos constatar que a mesma precisa 

ainda se adequar para atender seu publico-alvo. Necessita de aprimoramento. Como ja 

registrei anteriormente em outras explicacoes, durante o periodo que estivemos na referida 

instituicao o trabalho nao era adequado a realidade da escola. Precisava de mais 

investimento no que diz respeito a melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos. O gestor 

sendo responsavel pelo regimento do ambito escolar pode buscar junto aos membros do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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corpo docente mecanismos para melhoria da qualidade do ensino. Acreditamos que a 

iniciativa deve partir tambem do gestor para modificar a atual situacao da escola. Segundo 

Davis(2002)" a atuacao do gestor e fundamental na trans formacao da escola em um espaco 

vivo e atuante no qual o foco central seja o aluno. ( p. 25). 

Ao responderem a questao 02 todos colocaram que a indisciplina e o principal problema 

existente na escola Galdino Pires. Mas na minha concepeao em qualquer escola existe o 

fator da indisciplina, e na minha opintao a indisciplina naquela escola pode esta sendo 

produzida por mediacao da propria escola, dos proprios membros daquela Instituicao, eles 

deveriam focar mais sua otica na clientela que insere-se naquele ambiente, como os 

discentes veem de uma comunidade carente, onde apresentam varios problemas 

decorrentes da comunidade na qual esta© inseridos. De acordo com minha percepcao estes 

alunos deveriam ser tratados com mais atencao e afetividade, pois os mesmos necessitam. E 

cabe a nos educadores fazermos a diferenca. Nesse caso penso que seria prudente um 

repensar das acoes educativas da referida instituicao. Pois como bem lembra Paulo Freire 

(2000, p.39) "E pensando criticamente a pratica de hoje ou de ontem que se pode melhorar 

a proxima pratica". 

Na questao 03 os questionarioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A, B, C cobram mais apoio para desenvolver das suas 

atividades, apoio este o qual nao e suficiente para a solucao dos problemas la existentes que 

sao tamanhos. Como por exemplo, o trabalho com projetos para envolver a comunidade ao 

sistema de ensino da instituicao. Segundo os professores que responderam o questionario os 

projetos que a escola desenvolve na atualidade sao insuficientes para a solucao dos 

problemas. 

O questionario D respondido pela direcao: Para que haja uma boa aprendizagem o trabalho 

deve ser democratico, ou seja, compartilhado. E bem verdade quando trabalhamos em 

conjunto, quando compartilhamos nossos saberes, nossas contribuicoes, quando 

percebemos que todas as opinioes sao validas os resultados dos trabalhos sao satisfeitos e 

gratificantes. 
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Participar implica compartilhar poder, vale dizer, implica compartilhar 

responsabilidades por decisoes tomadas em conjunto como uma coletividade e o 

enfrentamento dos desafios de promocao de avancos, no sentido da melhoria continua e 

transformacoes necessarias. (LUCK, 2006, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA44) 

Apesar de todas as respostas apontarem a falta de apoio mais intensiva da gestao da Escola 

Galdino Pires Ferreira, eles compreendem o que vem a ser gestao, e como se desenvolve 

um trabalho democratico. Pois todos os questionarios apresentaram as mesmas respostas 

que de fato sao corretas. Compreenderam que o trabalho democratico deve ser 

desenvolvido de forma coletiva, que se desenvolve com a participaeao de todos. 

Na escola Galdino Pires Ferreira nao ha eleicoes para escolha de gestores para fazer parte 

do corpo docente das escolas municipais da cidade de Cajazeiras e necessario que o 

profissional seja concursado, ou seja, para adentrar em qualquer instituicao de ensino deste 

municipio e preciso que seja capacitado para exercer as funcoes deliberadas com 

responsabilidade, isto e, a gestao atual do municipio desenvolve democraticamente suas 

atividades. 

Mas sabem que para participar da gestao escolar tem que pertencer ao quadro permanente 

do magisterio, e que tem de atender as demandas do Estatuto do Magisterio. Responderam 

que devem sim envolver os pais e comunidade na tomada de decisao da escola. 

Responderam tambem que o poder e centralizado quando e so o gestor que ordena. E que 

trabalhar de forma democratica obtem-se a qualidade no espirito de grupo e finalmente que 

o trabalho competente e responsavel a ser desenvolvido e o centralizado onde todos 

contribuem com as suas opinides. Concordo com Arroyo quando afirma que: 

Democratizacao da administraeao da Educacao nao significa eliminar a presenca do Estado 

dos servi^os publicos, mas buscar mecanismos para submeter-se as decisoes do Estado ao 

debate e ao controle pela opiniao publica, pais, grupos e partidos. (1979, p.4) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Todos os professores que responderam o questionario sao graduados, e tem entre oito e 

quinze anos de servico na Educacao. 
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Consideraeoes Finais 

O trabalho foi importantissimo em nossas vidas no piano pessoal e no piano profissional. 

Ele nos mostrou como trabalhar em conjunto. Onde cada um pode escutar o outro, 

opinando quando desejar e julgar conveniente, discutindo para chegar a um proposito. 

A partir das teorias estudadas ficou claro explicates precisas nas palavras dos teoricos 

sobre gestao. Tais subsidios teoricos nos deram suporte para enfrentar varios desafios 

apresentados ao longo deste percurso, dessa forma temos a certeza da ampliacao dos nossos 

conhecimentos. 

E que isso sem duvidas, nos ira servir de espelho, nao so para olharmos ou compara-los, 

mas sim, para podermos inseri-los em nossas atividades escolares, colocando-as em pratica. 

Com a formacao recebida, hoje podemos transmitir conhecimentos sobre a importancia de 

se ter um intercambio escola-famflia-comunidade no meio social educacional. E mais, 

compreender a importancia deste para o sucesso da escola como um todo. 

Os conhecimentos advindos dessa investigacao representam parte da instrumentalizacao 

necessaria para transformar os nossos profissionais da educacao tradicionalista em 

profissionais autdnomos, ou seja, em grandes renovadores democraticos, algo que estamos 

conseguindo passo a passo. 

Partindo desse pressuposto podemos dizer que o objetivo proposto foi alcancado. O estudo 

realizado sobre Gestao Democratica, ofereceu novas sugestoes de trabalho, mostrando a 

nossa sociedade que e possivel trabalharmos coletivamente, podendo assim cada qual 

desenvolver suas proprias habilidades. 

Com os dados coletados atraves do gestor e tambem da comunidade da rede publica 

municipal, observamos que a escola ainda necessita de uma nova forma de pensar a gestao 
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do ensino numa linha democratica, pois ainda nao aplica totalmente este tipo de orientacao 

teorica, devendo entao preocupar-se em desenvolver um trabalho mais eficiente, 

participativo, significativo e transformador. 

Sendo assim, a Gestao preeisar tornar-se Democratica para inserir no ambito escolar um 

trabalho com mais precisao, mais atuante, levando o meio escolar a produzir resultados 

bastante satisfatorios com sua clientela, fazendo com que a mesma forme cidadaos criticos 

para enfrentar o mundo que os rodeia. 

A partir dos estudos realizados, recomenda-se que a escola introduza a Gestao 

Democratica, desenvolvendo um trabalho coletivo, participativo, favorecendo assim a todo 

publico alvo envolvido. 

Sugere-se que a escola busque aperfeicoar o trabalho ora existente, para que muito venha a 

acrescentar na dinamizacao do trabalho pedagogico, na formacao e no convivio de todos 

que fazem a referida instituicao de Ensino. 

Estas sao as conclusoes que registramos a partir dos elementos observados e coletados 

durante esta investigacao, que muito veio aprimorar nossa formacao docente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UNIVERSEDADE F E D E R A L DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

DISCIPLINA: Estagio Supervisionado em Docencia 

PROFESSGRA: Ms. G E R L A I N E B E L C H I O R 

Caro Professor, (a) 

Solicitamos a voce que responda o questionario que segue. O mesmo faz parte de um 

estudo sobre gestao democratica aplicados nas salas de aula como requisite indispensavel 

para a disciplina de Estagio em Docencia do curso de Pedagogia da Universidade Federal 

de Campina Grande. 

Ressaltamos que suas respostas servirao apenas para fins academicos e sua identidade sera 

mantida em absolute sigilo. Esperamos contar com sua colaboracao. 

Atenciosamente: Carla pereira Juvenal 

Tempo que atua como professor: 

Nivel de escolaridade do professor: 

( ) Nivel medio - qual? 

( ) Nivel Superior - qual? 

Questionario 

1 - Em sua concepcao, o que significa Gestao Escolar? 

2 - Quais os principals problemas enfrentados em sua Escola? 

3 - Como o gestor pode contribuir para com o processo ensino-aprendizagem dos alunos 

de sua Escola? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 - Na sua concepcao, a Gestao Democratica ocorre quando o trabalho se desenvolve de 

forma: 

( ) Isolada 

( ) Coletiva 

5 - Como se da o trabalho de forma Coletiva? 

( ) Com envolvimento de todos os membros inseridos ao Sistema Escolar 

( ) De forma Central izada, onde quem estabelece as ordens e tab somcnte a figura 

do diretor. 

6 - Na sua escola ha eleicao para escolha do gestor, como acontece o processo de escolha 

dos gestores? 

( ) sim ( ) nab 

( ) E necessario que pertencam ao quadro permanente do magisterio. 

( ) Estejam em efetivo exercicio na Unidade ha menos de dois anos. 

( ) Satisfacam os requisitos exigidos no Estatuto do magisterio, para o exercicio 

destes cargos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 - E funcao da Escola: 

( ) Nao informar aos pais o que esta ocorrendo com seu filhos na Escola. 

( ) Convidar os pais para participarem das reunioes os inserindo como parte 

integral no desenvolvimento da Instituicao. 

( ) Envolver os pais, a comunidade na tomada de decisao. 

8 - Em sua concepcao, o que significa poder centralizado? 

( ) Aquele poder, onde todos podem envolver-se na tomada de decisao. 

( ) Aquele poder onde as ideias que prevalecem sao a do Gestor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VEQS IDWE P c1ERAt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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( ) Aquele poder que os pais podem intervir com sua parcela de contribuicao para 

tomada de decisao. 

9 - O trabalho com Gestao Democratica favorece ao: 

( ) Crescimento qualitativo da Instituicao de Ensino. 

( ) O Espirito de Grupo. 

( ) A nao conscientizacao das pessoas frente ao trabalho coletivo, e sim ao 

trabalho isolado. 

10 - Para que ocorra um trabalho eficaz com Gestao e necessario que as decisoes sejam: 

( ) Descentralizada. ( ) Centralizada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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