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Tudo o que a gente puder fazer no 
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poe diante de nos que e o de assumir 
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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atualmente os debates academicos e governamentais sobre o sistema escolar e as politicas 

educacionais, apontam a gestao escolar como objetivo final para a realizacao e concretizaeao 

dos objetivos e metas do sistema educacional, visando proporcionar nesses ambientes 

educativos, um espaco de formacao de cidadania e saber constituido pelos seus componentes. 

Neste contexto, a presente monografia tem como objetivo principal analisar ate que ponto o 

Conselho Escolar contribui ou nao para a demoeratizacao e autonomia tecno-administrativa 

da escola, procurando conhecer como sua atuacao influencia ou nao na melhoria da qualidade 

do ensino na escola. Alem disso, buscaremos identificar sua repercussao, a nivel do trabalho 

pedagogico. Os dados dessa monografia serao embasados por alguns diferentes tipos de 

fontes, a primeira delas seria uma pesquisa bibliografica e documental. Alem disso, para o 

aprofundamento da discussao foi realizado um estudo de caso e observacoes em sala de aula. 

Esta monografia sera dividida em tres partes. Na primeira parte, faremos uma breve 

retrospectiva historica dos Conselhos Escolares no processo de constituieao dos sistemas 

educacionais brasileiros. Este capitulo contera uma subdivisao onde buscaremos analisar a 

atuacao do Conselho de forma contextualizada, ligando-o aos acontecimentos sociais e as 

questoes educacionais. Na segunda parte, nos iniciaremos uma discussao sobre o importante 

papel dos Conselhos Escolares e o principio constitucional da gestao democratica da 

educacao, destacando processos como a participacao, a autonomia, e os processos de escolha 

dos dirigentes escolares. No terceiro e ultimo capitulo nos relataremos as experiencias 

vivenciadas na escola, desde as primeiras visitas ate o Estagio Supervisionado. A partir dos 

resultados desta pesquisa, conclui-se que as dificuldades e obstaculos, evidenciados nos dados 

obtidos no questionario, podem e devem ser superados na medida em que os responsaveis por 

esse processo se empenhem mais, como foi enfatizado nas falas dos sujeitos. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta monografia e um trabalho de conclusao do curso de Pedagogia, do Centro de Formacao 

de Professores-CFP, da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, como exigencia 

parcial para a obtencao do grau de Licenciada em Pedagogia. Foi orientada pela professora 

Ms. Gerlaine Belchior, a qual ministrou as disciplinas de Pratica Docente nas Series Iniciais 

do Ensino Fundamental I , I I , I I I e Estagio Supervisionado, disciplinas estas, nas quais foi 

realizada esta investigacao. 

A referida monografia e o registro de uma pesquisa desenvolvida na Escola Estadual de 

Educacao Infantil e Ensino Fundamental Desembargador Boto, localizada na zona urbana da 

cidade de Cajazeiras-PB, na Rua Higino Tavares, 39. Para a concretizacao desta monografia 

foi realizado um trabalho de pesquisa que teve seu initio em fevereiro de 2005 e termino no 

mes de abril de 2007. 

A pesquisa anteriormente mencionada tern como objetivo principal analisar ate que ponto o 

Conselho Escolar contribui ou nao para a democratizacao e autonomia tecno-administrativa 

da escola, procurando conhecer como a atuacao desse Conselho influencia ou nao na melhoria 

da qualidade do ensino na escola. Buscamos tambem, identificar a repercussao dos Conselhos 

Escolares, a nivel do trabalho pedagogico. 

Os dados apresentados nesta monografia serao embasados por alguns diferentes tipos de 

fontes, a primeira delas seria uma pesquisa bibliografica e documental. Alem disso, para o 

aprofundamento da discussao foi realizado um estudo de caso1. A metodologia mais adequada 

a esta monografia recaiu para um estudo de caso, pois segundo o professor Jose Luiz Belas 

um estudo de caso nos leva a: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

visualizar uma imagem que poderia ser descrita como a de uma 

convergencia de informacdes, de vivencias e de trocas de 

experiencias que, partindo da percepcao de cada participante 

desta atividade, nos levaria d compreensao mais clara da natureza 

e da dindmica de um fenomeno que seria o foco de nossa 

observacdo. 

•  Este procedimento e utilizado quando se seleciona apenas um objeto de pesquisa, obtendo 
grande quantidade de informacoes sobre o caso escolhido e, consequentemente, 
aprofundando seus aspectos, 

UNIVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cmm DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BIBU0TECASET0R1AL 
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Que no nosso caso foi o Conselho Escolar da escola Desembargador Boto. 

A principio a escolha da tematica foi bastante complicada, pois estava indecisa sobre qual 

linha de pesquisa iria desenvolver a monografia, se na linha da gestao ou na linha pedagogica. 

Essas incertezas, talvez seja fruto do meu distanciamento do cotidiano em sala de aula, minha 

falta de experiencia e certa inseguranca que carrego comigo com relacao a minha atuacao 

nessa area. Mesmo recebendo a teoria necessaria, sinto que a falta de pratica tern me 

acarretado alguns problemas. 

Durante as aulas da disciplina Pratica Docente nas Series Iniciais do Ensino Fundamental I I , a 

professora Gerlaine, em conversa com a turma, mencionou dentro da linha de pesquisa na 

Gestao, a tematica CONSELHO ESCOLAR, comentou o fato de que provavelmente no 

Campus esta tematica ainda nao fora pesquisada e isso me agucou para a escolha desse tema. 

Outro fator que me levou a escolha do referido tema foi o fato de que seria para mim algo 

realmente novo, tanto na teoria, como na pratica, seria um trabalho de pesquisa no qual eu 

poderia verdadeiramente alcancar um maior desenvolvimento profissional. 

Como sabemos, e do interesse de todos a existencia de escolas bem cuidadas, bem 

administradas e principalmente com uma otima qualidade de ensino, promovendo assim, a 

formacao de cidadaos mais criticos e conscientes. Para isso tornar-se realidade, alem de uma 

boa proposta pedagogica, de professores e gestores comprometidos, de condicoes fisicas e 

financeiras mais favoraveis, a escola precisa tambem de um bom e atuante Conselho Escolar, 

que busque justamente em parceria entre os segmentos da comunidade escolar e os setores da 

escola a definicao de objetivos e direcoes a serem tomadas pela escola, visando a melhoria do 

ensino. 

O Conselho Escolar e muito importante, pois ele pode ser responsavel por tornar a gestao da 

escola mais democratica, abrangendo questoes tanto pedagogicas, quanto financeiras, e ainda 

administrativas. Alem disso, ele proporciona (ou deveria proporcionar) a presenca macica dos 

pais na escola, participando das atividades como um todo, e contribui para que as decisoes 

sejam tomadas em grupo, evitando-se a centralizacao das decisoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BSUOTECASCTOP.r 
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Mesmo ja tendo feito algumas leituras a respeito do tema, muitos sao ainda as questoes que 

permeiam o entendimento a este respeito. Sendo assim, procuraremos saber de onde vein a 

necessidade ou a decisao de se ter um conselho na escola. Sendo os conselhos resultado de 

uma gestao democratica, torna-se interessante saber como as pessoas que compoe o conselho, 

sao escolhidas, se ha eleicoes, como elas sao feitas, de quanta em quanto tempo esse grupo se 

reune e qual o tempo de permanencia desses membros no Conselho. 

Sera interessante tambem, saber quais as decisoes que competem ao Conselho, se existem 

limitacoes e como elas sao expressas. Torna-se de grande valia tambem visualizarmos de que 

forma realmente a existencia de um Conselho Escolar atuante pode contribuir para melhorar a 

qualidade de ensino dos alunos. Entender ainda, como a comunidade fora da escola esta 

concebendo os Conselhos Escolares e se esses conselhos estao realmente sendo atuantes. 

Com isso, esta monografia procurara primeiramente fomentar no ambito escolar uma 

discussao sobre a relevancia da gestao democratica, socializando informacoes precisas sobre 

Conselhos Escolares, de forma a relaciona-las com as contribuieoes que uma escola 

democratica pode oferecer para a construcao de uma sociedade mais justa, democratica e 

equanime. 

Esta monografia esta dividida em tres partes, a saber: no primeiro capitulo, faremos um breve 

historico sobre o surgimento dos Conselhos de Educacao; no segundo capitulo, abordaremos o 

tema sociedade democratica e escola democratica e no terceiro capitulo, iremos discutir as 

experiencias vivenciadas na escola e "dar" vozes aos sujeitos envolvidos no processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UfWERSfPADE FFDERA; 

DE CAMPINA 6RANDF 

BlBUOTeeASETOPfftl, 
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1. Antecedentes historicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qualquer reflexao teorica a respeito da Historia da educa?ao nos leva necessariamente a 

Historia da forma9ao do Estado e ao movimento dos processos de democratiza9ao das 

sociedades modernas. Este capitulo se propde a mostrar uma breve retrospectiva historica dos 

Conselhos de Educacao no processo de constitui9ao dos sistemas educacionais brasileiros. 

O principio talvez tenha acontecido durante o regime monarquico, onde a historia nos relata 

que nessa epoca havia uma instabilidade politica, guerras, crises economicas, inexperiencia do 

parlamento e dificil organiza9ao politica e administrativa do Estado brasileiro. E nesse 

contexto de fortes disputas e dificuldades politicas e economicas que a questao da educa9&o 

come9a a preocupar os governantes. 

A organiza9ao da instru9§o publica no tempo do Imperio se caracterizava pelos seguintes 

aspectos: sistema organizacional centralizado, de inspira9ao europeia, organiza9ao precaria, 

inconstante e fragmentada, cadeiras avulsas e inspe9&o, pouco investimento, variedade nos 

procedimentos da organiza9ao da inspe9ao, descontinuidade nas reformas. Entretanto, desde 

aquele tempo ja havia uma proposta de constituir Conselhos de Educa9ao como orgaos da 

administra9ao educacional. Ha registros de Conselhos Centrais, pertencentes ao governo 

central da provincia ou do Imperio; conselhos mais locais, que recebiam variadas 

denomina95es, como por exemplo, conselhos paroquial, distrital, ou conselhos literarios. 

Com a proclama9ao da repiiblica em 1889, a promessa republicana de maior democratiza9ao 

da sociedade brasileira nao havia se concretizado de fato, e ainda houve retrocessos em 

materia de educa9ao, resultando profundas contradi9oes pelos diversos setores das elites 

quanto a concep9ao e a necessidade de democratiza9ao da escola. Nesse contexto, a educa9§o 

passa a ser problematizada como uma questao nacional, pelo menos no piano do discurso. No 

idealismo republicano, a escola seria a institui9ao encarregada de plantar o sentimento 

nacionalista e de civilidade necessarios para a instaura9ao de uma nova ordem. 

As principals caracteristicas do sistema educacional da Velha Republica podem ser resumidas 

nos seguintes aspectos: surge o discurso da descentraliza9ao das decisoes politicas, e e criado 

o Conselho Superior, com desdobramentos nas provincias atraves dos Conselhos Escolares 
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centrais ou distritais; a descentralizacao na a9ao e mais no sentido burocratico e nao politico, 

pois os debates entre as elites politicas e intelectuais ainda continuaram fortemente 

centralizados, estao tambem presentes nos discursos lima perspectiva racionalizadora na 

elaboracao de curriculos, enfase nos metodos e tecnicas de ensino e insumos pedagogicos, 

livros didaticos, organiza9&o dos tempos e espacos escolares; prioridade para a criacao de 

universidades; permanece a estrutura dual de ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 

E na busca de uma organizacao mais sistematica do ensino superior, que aparecem de forma 

destacada a figura dos conselhos de eduea£ao. Em 1892, a Reforma Benjamim Constant cria o 

Conselho de Instrufao Superior com a fmalidade de assessorar o Ministerio da Instru9ao 

Publica no controle das escolas de ensino superior. A Reforma Rivadaria, de 1911, instituiu o 

Conselho Nacional de Educa9ao e o Conselho Superior de Ensino. E a Reforma Rocha Vaz, 

de 1925, transmuda o Conselho Superior de Ensino em Conselho Nacional de Ensino. Ha 

tambem nesse periodo, a tentativa de institutional iza9ao de um conselho local, o Conselho 

Diretor de Instru9&o Primaria e Secundaria do Distrito Federal, orgao responsavel pela dire9§o 

e inspe9§o da instru9ao primaria, secundaria e normal da capital. 

A Constitui9ao de 1934, trouxe para a educa9ao muitas inova9oes e alguns avar^os em 

rela9ao as defini9oes educacionais, no seu artigo 149, ficou estabelecido que: 

"A educacao e direito de todos e deve ser ministrada pela 
familia e pelos poderes piiblicos, cumprindo a estes 
proporciona-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no 
Pais, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral 
e economica da Nafao, e desenvolva no espirito brasileiro a 
consciencia da solidariedade humana". 

Mais tarde, a Constitui9ao outorgada de 1937 estabelece a educa9ao como um direito 

universal e obriga9ao dos poderes piiblicos, a questao educacional adquiriu uma maior 

prioridade, com isso o Estado estabelece um conjunto de normas para a regulamenta9ao do 

setor educacional, que ao inves de assumir efetivamente a universaliza9ao da educa9ao, agiu 

somente atendendo a demandas pontuais. Destacam-se neste periodo, as primeiras tentativas 

de organiza9ao mais sistematizadas, baseadas em concep9oes mais cientificas no que 

concerne a metodos e tecnicas de ensino, de organiza9ao de tempos e espa9 0 S e de 

racionalidade na administeujao do sistema. 
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A analise dos Conselhos de Educacao no Estado Novo demonstra que e nesse periodo que se 

introduz uma concepcao predominantemente tecnicista da funcao destes orgaos, diferente da 

concepcao fiscalizadora e auxiliar que predominou no Imperio e na Republica Velha, e que 

retornaria com maior forca em outro periodo nao democratico. 

Com a vitoria das forcas aliadas na Segunda guerra mundial, a onda liberal foi favorecendo e 

fortalecendo as ideias democraticas que foram se espalhando pelo mundo e afetando as rigidas 

estruturas de inspiracao facista do Estado Novo, pondo fim a era Vargas. Neste periodo, o 

Estado brasileiro assume um carater populista-desenvolvimentista, de grande efervescencia 

politica e de organizaeao popular. Neste contexto, a questao educacional e uma das principals 

demandas da populacao, ganhando destaque na constituicao de 1946, na qual o art. 166 define 

que: 

"A legislacao do ensino adotara os seguintes prineipios: 
I- o ensino primario e obrigatorio e so sera dado na lingua 

nacional; 
II- o ensino primario e gratuito para todos e sera dado para 

todos; o ensino oficial e ulterior ao primario e se-lo-a para 
quantos provarem falta ou insuficiencia de recursos". 

Nesta constituicao de conteiido liberal-democratico foi ratificado o direito a escola basica e 

explicitados instrumentos legais e fmanceiros para a sua efetiva viabilizacao, dentre eles, a 

determinacao de se elaborar Diretrizes e Bases Para Educacao e a institucionalizacao dos 

Conselhos Nacional e Estaduais de Educacao. 

Esse periodo merece ser destacado porque nele foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educacao Nacional, a Lei n. 4024 de 20 de dezembro de 1961, que por sua vez 

instituiu o Conselho Federal de Educacao e os Conselhos Estaduais de Educacao, como 

orgaos da administracao direta do Ministerio da Educacao e Cultura e das Secretarias de 

Educacao estaduais. A institucionalizacao dos Conselhos Estaduais e a expressao de uma 

concepcao de administra5ao descentralizada em materia de educacao, uma tendencia ja 

anunciada, como vimos, e que retorna a partir desta referida lei apos um grande periodo 

centralizador. Esta tendencia se confirma, inclusive, com o registro de criacao de dois 

Conselhos Municipals. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS'.DADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CEKTRO DE FORMACAO DE PR0FESS0RES 
8IBU0TECA SET0R1AL 
CAJA2SIRAS - PARAl| A 
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O golpe de 1964 pos fim ao processo de democratizacao em vigor no Brasil, impondo uma 

nova ordem politico-institutional de modelo politico de desenvolvimento "tecnoburocratico-

capitalista". Nesse contexto institucional e legal, deu-se a ampliacao da representatividade de 

grupos privados em detrimento das entidades dos educadores nos Conselhos estadual e 

federal. Os Conselhos de Educacao se viram esvaziados de suas funcoes normativas. Mesmos 

subsistindo, estes Conselhos adquiriram feicoes ainda mais tecnicista. Ainda assim, a Lei 

5692 de 1971, concedeu aos Conselhos Estaduais a competencia de delegar algumas de suas 

atribuicoes a Conselhos de Educacao organizados nos municipios que apresentassem 

condicoes propicias para isto. 

Nos anos 80, o pais recobrou a normalidade institucional com a volta da democracia. Uma 

nova Constitui$ao foi elaborada. Sera justamente na Constituicao de 1988 que a questao do 

direito a educacao vai aparecer de forma mais ampla. A carta magna define, no art. 205, que: 

"A educacao, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera promovida e incentivada 

com a colaboracao da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu prepare 

para o exercicio da cidadania e sua qualificacao para o trabalho". 

E reafirma esse direito no artigo 208, quando declara que o dever do Estado sera efetivado 

mediante a garantia de: 

" I - ensino fundamental obrigatorio e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para 

todos os que os que a ele nao tiveram acesso na idade propria; 

I I - progressiva universalizacao do ensino medio gratuito.". 

Esta Constituicao conseguiu expressar os anseios e uma autonomia real de uma sociedade 

civil que vinha crescendo e se diversificando nas ultimas decadas. E neste novo contexto 

legal, institucional e cultural que os Conselhos de Educacao estao sendo modifieados, 

consolidando algumas tendencias que foram emergindo na historia da administracao 

educacional. 

Apos a promulgacao da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional, estao 

entrando em cena com maior vigor os Conselhos Municipals de Educacao (CMEs). Baseados 

nas principals leis promulgadas desde a constitui9ao de 1988, os CMEs sao exemplos 

concretos dos novos alcances que estes orgaos colegiados podem adquirir, na medida em que 

UNtVERS'DADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRANDE 

CEMTRO DEfORMAJAO DE PROFESSORES 
B18U0TECASET0RIAL 
CWAZEIRAS •  PARAlBA 
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a maioria deles caracteriza-se pela presenca de usuarios e trabalhadores da educacao, bem 

como de outros setores da sociedade civil que, ate entao, nunca haviam participado da 

administracao dos sistemas educacionais. Na Paraiba, no ano de 1995. o entao Governador 

Jose Maranhao assinou o decreto n° 18.068, de 28/12/95, que criava nas escolas da rede 

estadual de ensino os Conselhos de Escola. 

Em 1997 o governo federal criou o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, com o 

intuito de contribuir para o desenvolvimento da autonomia financeira, administrativa e 

pedagogica das escolas publicas, ja previstos no artigo 15 da Lei 9.394/96. Para receber os 

recursos advindos deste programa a escola deveria criar legalmente o seu Conselho Escolar e 

abrir uma conta bancaria, onde o(a) presidente(a) e mais um membro da diretoria, geralmente 

o(a) diretor(a) da escola movimentaria os recursos finaneeiros. 

Nesta conjuntura, foram criados a grande maioria dos Conselhos Escolares, embora as 

discussoes sobre a possibilidade desta instancia promover uma verdadeira democratizacao das 

relacoes no interior da escola publica, ja existia desde a decada de 1980. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.1 Sociedade Democratica e Escola Democratica 

Ao refletirmos sobre a tematica dos Conselhos Escolares precisamos entende-los de forma 

contextualizada, ressaltando obviamente a relacao organica existente entre os acontecimentos 

sociais e as questoes educacionais. 

A educacao faz parte da vida do homem na sociedade, serve de guia para uma boa 

convivencia social e o capacita para poder transmitir conhecimentos, sendo assim, fator 

principal na formacao da sociedade. Seu objetivo e dotar o homem de instrumentos culturais 

capazes de impulsionar as transformacoes materials e espirituais exigidas pela dinamica da 

sociedade, nao se limitando apenas ao conhecimento sistematico adquirido dentro de uma 

instituicao de ensino. Ninguem escapa da educacao, seja em casa, na rua, na igreja ou na 

escola, todos aprendem alguma coisa, independentemente do meio em que vivem. 

A educacao no pais passou a despertar maior atencao a partir da decada de 30, entre os varios 

motivos, podemos destacar os movimentos dos educadores e as iniciativas governamentais. 

Nessa decada, e criado o Ministerio da Educacao e Saude, responsavel pelas reformas 

educacionais no ambito nacional e pela estruturacao da universidade. Alem disso, vai ocorrer 

uma maior autonomia didatica e administrativa, bem como o interesse pela pesquisa e difusao 

da cultura com a finalidade de beneficiar a comunidade. 

Em 1961, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LDB), 

a mesma apresentava tendencias bastante favoraveis ao ensino superior privado, que se 

concretizaram com o golpe militar de 1964. Nessa decada, ocorreram grandes mudancas 

devido a universalizacao do desenvolvimento capitalista em certo numero de paises do 

mundo. 

Devido a Ditadura Militar, a educacao sofreu muitas mudancas, em 1968 entrou em vigor a 

Lei 5.540/68, que reformulou o ensino universitario. O ensino foi alvo para a satisfacao e 

legitimacao dos ideais do regime na Ditadura Militar. A ideia era a de fazer do Brasil uma 

grande potencia obtendo, por outro lado, o consentimento dos cidadaos brasileiros e repressao 

aos chamados subversivos. Esses ideais foram implantados na educacao atraves das reformas 

educacionais e decretos sancionados pelos militares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"O golpe militar de 64 inaugurou uma longa fase 
autoritaria que reprimiu com violencia qualquer tipo de 
rea9§o contraria aos seus valores e tratou de produzir, 
atraves da educa?ao, uma gera9ao que fosse, ao mesmo 
tempo passiva, aciitica e produtiva. Neste periodo 
prevaleceu o tecnicismo educacional" (Medeiros, 1998, 
p. 23). 

Com o uso da for9a e com a utiliza9&o da educa9§o como instrumento de instaurar o novo 

regime, os ideais capitalistas que receberam a prova9ao da elite, se fortaleceu ao apoiar o 

regime para garantir seus interesses. O tecnicismo educacional fortaleceu o ensino privado nas 

esferas secundaristas e universitarias acirrando a disputa entre ensino publico e privado. 

A necessidade da abertura politica aumentava proporcionalmente ao anseio democratieo 

sendo que em 1979 deu-se anistia aos exilados politicos dos anos 80 com a campanha das 

Diretas Ja! Com a abertura politica procurou-se a todo custo recuperar o tempo perdido no 

meio academico. As discussoes desse periodo foram precursoras das sistematiza9oes de novos 

paradigmas pedagogicos. Nessa ansia democratica, surge a nova carta magna de 1988, a Lei 

de Diretrizes e Bases e os Parametros Curriculares Nacionais, etc. Tudo isso colaborou para 

dar uma cara nova a escola. 

Atualmente ela vem sofrendo enormes pressoes externas e a sociedade tem demonstrado sua 

insatisfa9ao em rela9ao ao trabalho realizado pelas institui9oes educacionais. No ambito da 

escola, essa insatisfa9ao representa o desejo de uma maneira diferente de fazer educa9ao. 

Cada escola quer determinar a melhor alternativa de a9ao, a partir de um modelo proprio e, 

coletivamente, alcazar a excelencia que a comunidade escolar pretende tornar uma realidade. 

Pensando na solu9ao para esta questao e que esta se buscando implementar a gestao 

democratica no ensino publico. 

Isso ira favorecer a autonomia dos estabelecimentos de ensino tanto na gestao administrativa, 

como na fmanceira e pedagogica. Alem disso, vai necessitar da livre organiza9ao dos 

segmentos da comunidade escolar, da participa9ao dos segmentos da comunidade escolar nos 

processos decisorios era orgaos colegiados, de transparencia dos mecanismos administrativos, 

financeiros e pedagogicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A autonomia da escola esta prevista no art. 17 da LDB, que determina: 

"os sistemas de ensino assegurarao as unidades escolares publicas de educacao basica que os 

integram progressivos graus de autonomia pedagogica e administrativa e de gestao financeira, 

observadas as normas gerais de direito financeiro publico". 

Afirma ainda no seu art. 14 que, 

"Os sistemas de ensino definirao as normas da gestao 
democratica do ensino publico na educacao basica de 
acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes 
principios: 
I - participacao dos profissionais da educacao na elaboracao 
do projeto politico pedagogico da escola; 
II - participacao das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes". 

Autonomia pressupoe que a escola tenha garantia de recursos materials e humanos para poder 

pensar e fazer acontecer seu caminho, em busca de um ensino de melhor qualidade para todos, 

com ela a escola torna-se o centro das decisoes, ao mesmo tempo em que assume a 

responsabilidade por essas decisoes. Para que isso aeonteea, o Estado precisa assumir a sua 

responsabilidade, ou seja, oferecer a escola os meios para a eoneretizacao dessa autonomia. 

Ira envolver ainda, a descentralizacao do processo educacional e a valorizacao dos 

profissionais da educacao. A descentralizacao se processa a medida que a escola vai 

construindo sua autonomia. A autonomia nao significa ausencia de leis, normas, regras ou a 

ideia de que a escola pode fazer o que quiser, mas sim, a possibilidade de a escola ser o centro 

das decisoes, tracar seus rumos, buscar seus caminhos, criar condicoes de vir a ser o que se 

pretende, dentro dos parametros gerais definidos pelo Estado. 

Cabe ao Estado repassar a escola, os recursos necessarios e suficientes para suas atividades de 

ensino e avaliar seu desempenho, e, cabe a escola, pela propria lei, conquistar sua autonomia 

pedagogica, administrativa e financeira, definindo, em conjunto com a comunidade, as 

prioridades de sua atuacao, e prestando contas, a esta comunidade, dos resultados obtidos. 

Essa democratizacao do ensino proporcionara as iristancias envolvidas - equipe diretiva, corpo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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docente, discente, pais, funcionarios a capacidade de redimensionar e redefmir o fazer 

pedagogico, administrativo e financeiro. 

Nessa busca de transformaeao, a escola e a sociedade planejam e realizam a9oes que 

viabilizam o processo de qualificacao do ensino publico, sem esquecer que os problemas da 

gestao estao presentes nos varios niveis decisorios, e que e imprescindivel a conquista de 

autonomia, que, por sua vez, requer integracao e descentralizacao. 

Somente uma gestao democratica, nas diferentes instancias, podera levar a descentralizafao 

administrativa da educacao e a constru9ao da autonomia da escola. Gestao democratica 

implica participa9ao intensa e constante dos diferentes segmentos sociais nos processos 

decisorios, no compartilhar as responsabilidades, na articula9ao de interesses, na transparencia 

das a9oes, em mobiliza9ao e compromisso social, em controle coletivo. 

Esse processo participativo pressupoe cria9§o e a9&o em orgaos colegiados; planejamentos 

conjuntos e participativos; decisoes compartilhadas entre os diferentes segmentos; pensar e 

fazer com parcerias; passagem do ambito burocratico da administra9ao para o ambito 

pedagogico dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a$ao; participa9ao interativa dos segmentos da comunidade escolar, entre 

outros. Cada escola precisa construir sua gestao democratica. Nao ha formulas ou receitas 

magicas, mas deve haver vontade, capacidade, criatividade, perseveran9a e certeza de que 

esse e o caminho para se alcazar uma escola publica de qualidade. 

O Conselho Escolar tern papel decisivo na democratiza9ao da educa9&o e da escola. Ele e um 

importante espa9o no processo de democratiza9§o, na medida em que reunem diretores, 

professores, funcionarios, estudantes, pais e outros representantes da comunidade para 

discutir, definir e acompanhar o desenvolvimento do projeto politico-pedagogico da escola, 

que deve ser visto, debatido e analisado dentro do contexto em que vivemos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Gestao democratica e os Conselhos Escolares 

Atualmente tem sido dedicada muita atencao a gestao na educacao. A gestao escolar possui 

uma dimensao e um enfoque de atuacao que objetiva promover a organizacao, e a 

mobilizacao de todas as condicoes materials e humanas necessarias para garantir o avanco dos 

processos educacionais dos estabelecimentos de ensino e sobre tudo a aprendizagem dos 

alunos. 

"A complexidade que marca as condicoes de vida na 
sociedade contemporanea e as implicacoes que sao 
geradas nas instituicoes sociais, em especial na escola, 
deflagram a necessidade de serem institufdas novas 
formas de organizacao de trabalho educativo, de 
encaminhamento dos processos decisorios nas escolas e, 
sobretudo, de garantia de formas alternativas e 
participacao no processo de gestao escolar". (Franco, p. 
12, /2006) 

Cada vez mais se faz necessario a valorizacao da participacao colegiada na escola, ou a seja a 

presenca de varios segmentos internos e externos a escola. E preciso que haja uma intensa 

participacao da equipe escolar, com o intuito de fazer com que a escola atue em funeao de 

seus alunos, dos seus profissionais, e da populacao local, a partir das suas necessidades e dos 

seus anseios. 

Este processo estara ligado ao tipo de gestao realizada na escola, pois nao trata-se apenas da 

introducao de mecanismos de participacao, mas que esses mecanismos sejam legftimos em 

sua composicao e em sua finalidade. Para que atraves dele se possa analisar de uma forma 

mais criteriosa as possiveis fragilidades da escola, tracar pianos de acao e buscar estrategias 

mobilizadoras. 

"(...) Nessa perspectiva, os conselhos escolares em 

seus diversos campos de atuacao representam 

espacos de aprendizagem, de representatividade e de 

construcao de contrato colaborativos em torno do 

projeto pedagogico da escola". (Franco, p. 13, 2006) 

E fundamental que se concretize todas as possibilidades de democratizacao das decisoes e 

aproximacao da cultura escolar as necessidades da comunidade. Torna-se urgente o 

fortalecimento dos Conselhos Escolares, pois isso seria, 
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"condifao fundamental para garantir o processo de 
participacao de todos os envolvidos na comunidade 
escolar. E mais um desafio para que prioriza a 
democratizacao da escola e a construcao da cidadania 
para todos." (Franco, p. 12, 2006) 

O grande desafio esta em construir uma nova cultura escolar da gestao e participacao, nao so 

implantar, mas tambem fortalecer os Conselhos Escolares. Tern que haver uma forte 

participacao dos Conselhos Escolares, prineipalmente naquelas comunidades onde o 

sentimento de colaboracao com a escola ainda e bem pequeno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1 O que sao os Conselhos Escolares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para iniciarmos essa discussao, podemos eomecar a partir da expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conselho. Conselho 

vem do latim Consilium, que por sua vez, consilium provem do verbo consulo/consulere, que 

significa ouvir alguem e tambem pode significar submeter algo a uma deliberacao de alguem, 

apos uma ponderacao refletida, prudente e bom senso. 

Mas a final, o que sao os Conselhos Escolares? Segundo Navarro (cademo 1, p.32), os 

conselhos sao: "orgaos colegiados compostos por representantes das comunidades escolar e 

local, que tern como atribuicao deliberar sobre questdes politico-pedagogicas, administrativas, 

financeiras, no ambito da escola". 

Trata-se de uma instancia de discussao, acompanhamento e deliberacao, na qual busca-se 

incentivar uma cultura democratica, substituindo a cultura patrimonialista pela cultura 

participativa e cidada, ou seja, eles representam um espaeo de participacao e decisao, um 

lugar de discussao, negociacao e encaminhamento das demandas educacionais Eles 

representam a comunidade local e escolar, possibilitando a participacao social e a gestao 

democratica. 

O Piano Nacional de Educacao, que foi aprovado mediante a Lei n. 10.172, de 9 de Janeiro de 

2004, expressa a necessidade de "promover a participacao da comunidade na gestao das 

escolas, universalizando, em dois anos, a instituicao de Conselhos Escolares ou orgaos 

equivalentes". Sendo assim, cabe ao diretor da escola ou a quaisquer representantes dos 

segmentos das comunidades escolar e local a iniciativa de criacao dos Conselhos Escolares, 

convocando todos para organizar as eleicoes do colegiado. 

Tento por fmalidade efetivar a gestao escolar, na forma colegiada, promovendo a articulacao 

entre os segmentos da comunidade escolar e os setores da escola, os Conselhos Escolares tern 

natureza deliberativa, consultiva, fiscal e mobilizadora. 

a) Deliberativa: 
"Quando decidem sobre o projeto politico-pedagogico e 
outros assuntos da escola, aprovam encaminharnentos de 
problemas, garantem a elaboracao de normas internas e o 
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cumprimento das normas dos sistemas de ensino e 
decidem sobre a organizacao e o funcionamento geral das 
escolas, propondo a direcao as acoes a serein 
desenvolvidas. Elaboram normas internas da escola sobre 
questoes referentes ao seu funcionamento nos aspectos 
pedagogicos, administrativo ou financeiro." (Caderno 1, 
p. 39) 

A funcao deliberativa refere-se a tomada de decisoes relativas as diretrizes e linhas gerais das 

acoes pedagogicas, administrativas e financeiras quanto ao direcionamento das politicas 

publicas, desenvolvidas no ambito escolar. 

b) Consultiva: "Quando tern um carater de assessoramento, analisando as questoes 

encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentando sugestoes ou solucoes, que 

poderao ou nao ser acatadas pelas diregoes das unidades escolares". (Caderno 01, p. 39); 

A funcao consultiva refere-se a emissao de pareceres para dirimir duvidas e tomar decisoes 

quanto as questoes pedagogicas, administrativas e financeiras, no ambito de sua competencia. 

c) Fiscal: "Quando acompanham a execucao das acoes pedagogicas, administrativas e 

financeiras, avaliando e garantindo o cumprimento das normas das escolas e a qualidade 

social do cotidiano escolar". (Caderno 01, p. 39); 

A funcao fiscalizadora refere-se ao acompanhamento e fisealizacao da gestao pedagogica, 

administrativa e financeira da unidade escolar, garantindo a legitimidade de suas acoes. 

d) Mobilizadora: 

"Quando provem a participacao, de forma integrada, dos 
segmentos representatives da escola e da comunidade 
local em diversas atividades, contribuindo assim para a 
efetivacao da democracia participativa e para a melhoria 
da qualidade social da educacao". (Caderno 01, p. 39). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 A escolha dos membros dos Conselhos Escolares 

Devem fazer parte do Conselho Escolar a direcao da escola e a representacao dos estudantes, 

dos professores, dos trabalhadores em educacao nao-docentes e da comunidade local. Os 

membros efetivos sao os representantes de cada segmento. Os suplentes podem estar 
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presentes em todas as reunioes, mas apenas com direito a voz, se o membro efetivo estiver 

presente. O recomendado e que os Conselhos sejam constituidos por um numero impar de 

participantes. 

"A escolha dos membros dos conselhos escolares deve-se 
pautar pela possibilidade de efetiva participacao: o 
importante e a representatividade, disponibilidade e o 
compromisso; e saber ouvir e dialogar, assumindo a 
responsabilidade de acatar e representar as decisoes da 
maioria, sem nunca desistir de dar opinioes e apresentar 
as suas propostas, pois os Conselhos Escolares sao, acima 
de tudo, um espaco de participacao e, portanto, de 
exercicio de liberdade". (Caderno 01, p. 43). 

De acordo com o Art. 95 do Estatuto do Magisterio, 

"o Conselho de Escola, de natureza deliberativa, eleito 
anualmente durante o primeiro mes letivo, presidido pelo 
diretor da escola, tera um total minimo de 20 (vinte) e 
maximo de 40 (quarenta) componentes, fixado sempre 
proporcionalmente ao numero de classes do 
estabelecimento de ensino". 

Esse mesmo artigo em seu §1° estabelece a composicao do Conselho, que deve ter 40% de 

docentes, 5% de especialista de educacao excetuando-se o diretor, 5% dos demais 

funcionarios, 25% de pais de alunos e 25% de alunos. Os membros do Conselho devem ser 

escolhidos "entre seus pares, mediante processo eletivo" (§2°); sendo que cada segmento 

representado no Conselho devera eleger tambem dois suplentes (§ 3°). 0 §4° estabelece que 

"os representantes dos alunos terao sempre direito a voz e voto, salvo nos assuntos que, por 

forca legal, sejam restritos aos que estiverem no gozo de capacidade civil." 

A selecao dos integrantes desses Conselhos deve observar as diretrizes do sistema de ensino. 

Feita a escolha, deve-se agendar um prazo para a posse dos conselheiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1.2 As principals atribuicoes dos Conselhos Escolares 1 W S I ^ S S P A B A | ^ 

Podemos identificar algumas atribuicoes dos Conselhos Escolares, tais como: 

1. Elaborar um Regimento Interno do Conselho Escolar; 

2. Coordenar o processo de discussao, elaboragao ou alteracao de Regimento Escolar; 

3. Convocar assembleias-gerais da comunidade escolar ou de seus segmentos; 
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4. Garantir a participacao das comunidades escolar e local na defmicao do projeto 

politico-pedagogico da unidade escolar; 

5. Promover relacoes pedagogicas que favorecam o respeito ao saber do estudante e 

valorize a cultura da comunidade local; 

6. Propor e coordenar alteracoes curriculares na unidade escolar, respeitada a legislacao 

vigente, a partir da analise, entre outros aspectos, do aproveitamento significativo do 

tempo e dos espacos pedagogicos na escola; 

7. Propor e coordenar discussoes junto aos segmentos e votar as alteracoes 

metodologicas, didaticas e administrativas na escola, respeitada a legislacao vigente; 

8. Acompanhar a evolucao dos indicadores educacionais (abandono escolar, aprovacao, 

aprendizagem, entre outros) propondo, quando se fizerem necessarias, intervengoes 

pedagogicas e/ou medidas socioeducativas visando a melhoria da qualidade social da 

educacao escolar. 

9. Elaborar o piano de formacao continuada dos conselheiros escolares, visando ampliar 

a qualificacao de sua atuacao; 

10. Aprovar o piano administrativo anual, elaborado pela direcao da escola, sobre a 

programacao e a aplicacao de recursos financeiros, promovendo alteracoes, se for o 

caso; 

11. Fiscalizar a gestao administrativa, pedagogica e financeira da unidade escolar; 

12. Promover relacdes de cooperagao e intercambio com outros Conselhos Escolares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3 O funcionamento dos Conselhos Escolares 

Eles devem reunir-se com periodicamente, sugere-se reunioes mensais, com pauta 

previamente distribuida aos conselheiros, para que possam, junto a cada segmento escolar e 

representantes da comunidade local, informa-los do que sera discutido e definir em conjunto o 

que sera levado a reuniao. Os conselheiros devem convocar novamente os segmentos que 

representam para informar a respeito das decisoes tomadas. 

Alem das reunioes, recomendam-se tambem assembleias-gerais, que contam com a 

participacao de todos os segmentos da comunidade escolar. Essas assembleias sao soberanas 

nas suas decisdes, ou seja, qualquer deliberacao em contrario so tera validade se novamente 

apresentada e referendada por outra assembleia-geral. 
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As assembleias-gerais podem serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA convocadas, entre outros, para o esclarecimento do papel 

dos Conselhos Escolares (e eleicao dos seus membros, se for o caso), para divulgar as 

propostas de trabalho das escolas e para fazer um balanco das atividades realizadas. Tanto as 

assembleias quanto as reunioes do Conselho Escolar devem ser realizadas com a presenca da 

maioria dos representantes, sendo todas as discussoes, voltadas a disposicao da comunidade 

escolar. 

2.1.4 Os aspectos positivos da implantacao dos Conselhos Escolares 

Sendo os Conselhos Escolares o sustentaculo do projeto politico-pedagogico das escolas, sua 

implantacao traz, entre outras, as seguintes vantagens2: 

• as decisoes refletem a pluralidade de interesses e visoes que existem entre os diversos 

segmentos envolvidos; 

• as acoes tem um patamar de legitimidade mais elevado; 

• ha uma maior capacidade de fiscalizacao e controle da sociedade civil sobre a execucao da 

politica educacional; 

• ha uma maior transparencia das decisoes tomadas; 

• tem-se garantia de decisoes efetivamente coletivas; 

• garante-se espaco para que todos os segmentos da comunidade escolar possam expressar 

suas ideias e necessidades, contribuindo para as discussoes dos problemas e a busca de 

solucoes. 

Para que haja uma participacao efetiva dos conselhos, e importante: 

• escolher BEM os representantes; 

• participar das decisoes em igualdade de condicoes; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS'DADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
• informar com antecedencia a pauta da reuniao; DE CAMPINA GRANDE 

CEMTRQ DE FORMACAO DE PROFESSOR!: 
BIBUOTKCASETORIAl. Jl 

•expressar sempre as opinioes, mesmo se contrarias as do grupo;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^KtVM-maritA 

• garantir o respeito as decisoes tomadas; 

2 Itens apontados no caderno 0 1 : Brasil. M inisterio da Educacao.Secretaria de Educacao Basica. 
Conselhos Escolares: democratizacao da escola e construcao da cidadania /  elaboragao Ignez Pinto 
Navarro...[et al.] . - Brasilia: MEC. SEB, 2004. 56  p.:il.(Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares, caderno 1). 
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• convocar reunioes extraordinarias para assuntos urgentes. 

Como se pode ver grande e a relevaneia dos Conselhos Escolares para busca de 

transformacoes no cotidiano escolar, transformacoes essas, orientadas pelo desejo de 

construcao de uma sociedade igualitaria e justa. Suas atribuicoes sao muitas e variadas, 

devendo sempre ser referenciadas, no imediato, pelas demandas da comunidade e pela 

realidade de cada escola, que deve primar pelo exercicio da sua propria autonomia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNiVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2 A dimensao politico-pedagogiea dos Conselhos Escolares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Conselho Escolar possui uma caracteristica propria que lhe da uma dimensao fundamental, 

pois ele se constitui como uma forma colegiada da gestao democratica. E para que exista uma 

gestao democratica, e preciso que existam espagos propicios para que novas relagoes sociais 

entre os varios segmentos da escola possam acontecer. 

Evitando assim que o gerenciamento educacional seja funcao de uma so pessoa e passe a ser 

uma gestao colegiada, ou seja, os segmentos escolares e a comunidade local se unem (ou 

deveria se unir) para construirem uma edueagao de qualidade. Como nos diz Navarro: 

"... o papel do Conselho Escolar e de ser o orgao consultivo, 
deliberative e de moralizacao mais importante do processo de 
gestao democratica, nao como um instrumento de controle 
externo, como eventualmente ocorre, mas como um parceiro de 
todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola". 
(caderno 2, p. 18). 

Ou seja, os Conselhos Escolares sao uma maneira institucionalizada, melhor dizendo, 

legalizada de se promover um trabalho coletivo e democratico, no ambito das unidades 

escolares. Mas nao sao apenas os Conselhos Escolares que se constituem como espagos 

favoraveis para o surgimento de novas relagoes, podemos citar tambem orgaos como, o 

conselho escolar, o gremio estudantil, associagao de pais e mestres, entre outros orgaos 

congeneres. 

A atuagao do Conselho Escolar deve compreender toda a essentia do trabalho escolar, tendo 

como foco principal a aprendizagem, assim como nos diz Navarro: 

"A funcao polftico-pedagogica do Conselho Escolar se 
expressa no comprometimento que se desenvolve 
durante todo o processo educacional, tendo como foco 
privilegiado a aprendizagem, qual seja: no 
planejamento, na implementacao e na avaliacao das 
acoes da escola". (caderno 2, p. 18) 

Isso nos remete para uma finalidade ainda maior a qual o Conselho se habilita que e 

justamente a construgao de uma edueagao democratica e emancipadora, pois este tern uma 

fungao polftico-pedagogica. Politica "na medida em que estabelece as transformagoes 
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desejaveis na pratica educativa escolar" (caderno 2, p. 20). Envolvendo assim, "toda a agao 

consciente e intentional que visa manter ou mudar a realidade, nas suas diversas dimensoes" 

(caderno 2, p. 20). Pedagogica, por que constroi os mecanismos imprescindiveis para que 

essas transformagoes possam realmente acontecer. Sua fungao principal e (ou deveria ser) a 

de conhecer a realidade e indicar caminhos que levem a realidade desejada. A dimensao 

pedagogica reside na possibilidade da efetivagao da intencionalidade da escola, que e a 

formagao do cidadao participativo, responsavel, compromissado com o critico e criativo. 

Segundo a Unicef/Undime-RN (Natal, 2003, p. 11), 

"o Conselho Escolar pode desempenhar um papel 
relevante na busca de melhoria de resultados da 
aprendizagem dos alunos no ambito da escola, evitando, 
dessa forma, a permanencia do quadro atual de abandono. 
Outro aspecto relevante refere-se a possibilidade de esse 
Conselho fomentar a elaboracao do projeto politico-
pedagogico nas escolas, buscando criar mecanismos 
pedagogicos para melhorar a pratica docente". 

UNSVERSSDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DP CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.3 O Conselho Escolar como espaco de democratizacao da gestao e da organizacao 

escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escola constitui um espaco de sociabilidade e de socializacao do conhecimento produzido, 

tendo como fungao social forrnar sujeitos historicos e inseri-los nas relagoes sociais. 

Para que a participacao seja uma realidade nas escolas, precisa haver a participagao de todos: 

dirigentes escolares, professores, alunos, funcionarios, pais de alunos e comunidade local. 

Alem disso, para que o exercicio democratico seja concretizado e preciso a criagao de espagos 

de discussoes, nao so cria-los, mas tambem sustenta-los, e tambem a criagao de mecanismos 

de participagao. 

"... a democratizagao da gestao escolar implica a 
superacao dos processos centralizados de decisao e a 
gestao colegiada, na qual as decisoes nascam das 
discussoes coletivas, envolvendo todos os segmentos da 
escola, e orientadas pelo sentido politico e pedagogico 
presente nessas praticas". (caderno 05, p. 32). 

Sendo o Conselho Escolar, um orgao de representagao da comunidade educativa, podendo 

contar com a participagao de representantes dos diferentes segmentos das comunidades 

escolar e local, constituindo assim um espago de discussao. Sua configuragao vai variar entre 

os municipios, entre os estados e entre as instituigoes educativas, e por isso que a quantidade 

de presidentes vai depender do tamanho da instituigao e do numero de alunos que ela possui. 

Os Conselhos Escolares possuem atribuigoes que vao depender das diretrizes do sistema de 

ensino e das definigoes das comunidades local e escolar. Dentre as principals, podemos 

destacar a sua fungao de coordenagao do coletivo da escola e a criagao de mecanismos de 

participagao. 

"O importante e nao perder de vista o Regimento, a ser 
construido coletivamente na escola, constitui a referenda 
legal basica para o funcionamento da unidade escolar e, 
desse modo, e fundamental que a instituigao educativa 
tenha autonomia para elaborar seu proprio regimento" 
(caderno 5, p. 43). 

A organizagao estudantil vai adquirir papel de destaque como mecanismo de participagao dos 

estudantes nas discussoes do cotidiano escolar e em seus processos decisorios. Com essa 
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vivencia de discussoes e participagao o Conselho Escolar fica mais fortalecido bem como a 

sua organizagao politica. 

Como nos diz Navarro: 

"... a autonomia da unidade escolar e a democratizagao da 
edueagao e conseqiientemente a construgao da gestao 
democratica, exigem a participagao dos diferentes 
segmentos. Para tanto, as formas de escolha e a 
implantagao ou consolidagao de Conselhos Escolares e de 
outras instancias de participagao constituem passo 
importante para a democratizagao dos processos 
decisorios, possibilitando s implementagao de uma nova 
cultura nessas instituigoes, por meio do aprendizado 
coletivo e do partilhamento do poder." (cadernozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5, p. 43). 

UNtVERSiDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
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2.4 A escolha dos dirigentes e a implicaeao na gestao democratica 

O movimento pelo auraento da competencia da escola exige maior competencia de sua gestao, 

tendo em vista que a formacao de gestores escolares passa a ser uma necessidade e um desafio 

para os sistemas de ensino. Geralmente a formacao basica dos dirigentes escolares nao se 

ajusta sobre essa area especifica de atuacao e mesmo quando estes profissionais a tern, ela 

tende a ser livresca e conceitual. 

O MEC propunha, na decada de 70, que todos os cargos de diretor de escola viessem a ser 

ocupados por profissionais formados com habilitacao em Administracao Escolar. No entanto, 

com a abertura politica na decada de 80 e a introducao da pratica de eleieao para esse cargo, 

diminuiu acentuadamente a procura desses cursos. Houve a necessidade de ofertar cursos de 

especializacao em gestao educacional muito procurado por profissionais ja no exercicio 

dessas funcoes, porem, com um numero relativamente pequeno de vagas. 

Isso fez com que recaisse sobre os sistemas de ensino a tarefa e a responsabilidade de 

promover, organizar e ate mesmo realizar cursos de capacitacao para a preparacao de 

diretores escolares. Essa responsabilidade se torna mais evidente quando se observa a 

necessidade de formacao continua, complementar a formacao inicial, como condicao para 

acentuar o processo de proflssionalizagao de gestores, de modo que enfrentem os novos 

desafios a que estao sujeitas as escolas e os sistemas de ensino. 

Varias sao as formas e as propostas de acesso a gestao das escolas publicas que sao utilizados 

no sistema educacional brasileiro, dentre elas podemos destacar: 

l)Diretor indicado livremente pelos poderes publieos (estados e municipios), 

"a livre indieacao dos diretores pelos poderes piiblicos se 
fundamenta na prerrogativa do gestor publico em indicar 
o diretor como cargo de confianca da administracao 
publica. Historicamente, contudo, essa modalidade parece 
ter contemplado as formas mais usuais de clientelismo, 
na medida em que se distinguia pela politica do 
favoritismo e da marginal izaeao das oposicdes, e o papel 
do diretor nao contava com o respaldo da comunidade 
escolar".(caderno 5, p. 35). 



33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa modalidade era associada ao conservadorismo politico e favorecia para que a escola se 

tornasse um ambiente de praticas autoritarias e das mais diversas trocas politicas, 

evidenciando uma forte intervencao na gestao escolar. Esta forma de lideranca infelizmente 

ainda esta fortemente arraigada em nossas escolas, onde as decisoes acabam esbarrando na 

figura do diretor, sendo tomadas de forma isoladas sem visar o bem da comunidade escolar 

como um todo. 

2) Diretor de carreira, e uma modalidade pouco utilizada, 

"a sua configuragao encontra-se estruturada a partir do 
estabelecimento de criterios rigidos ou nao. Nesse caso, o 
acesso ao cargo de diretor considera aspectos como: 
tempo de servieo, merecimento e/ou distingao, 
escolarizagao, entre outros. A considerar a falta de pianos 
de carreira, tal modalidade, tendo em vista o dinamismo 
da pratica educativa, reforca, na maioria dos casos, a 
manutencao da ingerencia e do clientelismo no cotidiano 
escolar, alem da exclusao da comunidade escolar, alem 
da exclusao da comunidade escolar..." (caderno 5, p. 35). 

3) Concurso publico, 

"por se creditar a esse processo a objetividade na escolha 
baseada em meritos intelectuais. E fundamental ressaltar 
que essa modalidade nao tern sido adotada pela maioria 
dos estados e municipios. Por considerar que a gestao 
escolar nao se reduz a dimensao tecnica, mas configura-
se tambem como ato politico, entendemos que essa 
modalidade reduz o escopo da gestao a atividades 
administrativas rotineiras e burocraticas, deixando em 
segundo piano a compreensao mais abrangente do 
processo politico-pedagogico" (caderno 5, p. 35). 

A defesa do concurso publico aparentemente constitui-se como uma das formas mais justas 

para o ingresso na carreira docente no setor publico, muito embora ela tambem inspire 

algumas divergencias, pois a gestao escolar nao se limita apenas a ser um cargo ou fungao que 

sejam vitalicios e, alem disso, e um processo de selegao que nao considera a participagao da 

comunidade escolar local. 

UNlVERSiDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
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4) Existe ainda a indicagao a partir de listas triplices e sextuplas, ou a combinacao de 

processos (modalidade mista), 

"consiste na consulta a comunidade escolar, ou a setores 
desta, para a indicacao de nomes dos possiveis dirigentes. 
Cabe ao executivo ou a seu representante nomear o 
diretor dentre nomes destacados e/ou submete-los a uma 
segunda fase, que consiste em provas ou atividades de 
avaliacao de sua capacidade cognitiva apara a gestao da 
edueagao" (cademo 5, p. 37). 

5) As eleicoes diretas para diretores, 

"tern sido uma das modalidades tidas como das mais 
democraticas formas, apesar de se constituirem tambem 
uma grande polemica. A defesa dessa modalidade 
vincula-se a crenca de que o processo implica uma 
retomada ou uma conquista da dedicacao sobre os 
destinos da escola pela propria escola" (caderno 5, p. 37). 

O processo de eleigao direta para diretores de escola tern sido um marco significativo na luta 

para a democratizagao da escola, alem disso, existe todo um trabalho de conscientizagao que 

vem sendo realizado por alguns educadores, seja atraves do sindicato, na propria escola, nas 

secretarias, mas que sem sombra de dtividas, estao plantando sementes junto a comunidade 

escolar. 

A participagao do Conselho Escolar no processo de escolha do diretor da escola constitui uma 

de suas agoes de maior importancia, pois ele se configura como um fator aglutinador de forgas 

do diferentes segmentos que compoe as comunidades local e escolar. Alem disso, existe uma 

outra questao que gera certo conflito quando o assunto e a escolha para a presidencia do 

Conselho. 

Decidir se o diretor vai ou nao presidir o Conselho e uma das questoes mais polemicas que 

surge durante a elaboragao ou a atualizagao periodica do regimento interne A questao e 

delicada porque o acumulo de fungoes pode facilitar ou dificultar o encaminhamento de 

propostas coletivas. 
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As opinioes sao bastante divididas, alguns concordam que para presidir o Conselho o ideal e 

que o proprio diretor assuma o cargo, por ja ser detentor dos conhecimentos acerca dos 

procedimentos burocraticos e tambem por ja ser um elo entre a comunidade e o governo. Para 

os defensores desta opiniao seria um absurdo deixa-lo de fora do comando do colegiado que 

define os rumos da instituieao que ele proprio administra. 

Outros, ja discordam dessa opiniao, pois acreditam que se o presidente do Conselho tambem 

for o diretor da escola, o Conselho perderia todo o seu valor democratieo. E ainda, ha aqueles 

que nao veem nada de errado o acumulo das duas funcoes, por que se ele foi eleito entao e 

porque a comunidade (escolar e local) o escolheu e que por isso ele deve assumir o cargo e 

executar as propostas que forem solicitadas pela maioria e que realmente tragam beneficios 

para todos os setores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mhtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'cCS-uAJkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
DE CAMERA GRANDE 

<~£«TR„< CEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ?C,m>4:h[- R PROFEŜ ORE.'  



36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. A atuacao do Conselho Escolar na escola Estadual de Educacao Infantil do Ensino 

Fundamental Desembargador Boto 

Caracterizaeao da Escola 

Localizacao: 

Esta localizada na zona urbana da cidade de Cajazeiras, na Rua Higino Tavares, 39. 

Clientela: 

A grande maioria dos alunos e proveniente da classe baixa, pessoas carentes da comunidade. 

Turnos: 

Na escola funciona a pre-escola;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V, 2 a, 3 a e 4 a serie pela manha e tarde; 5a e 6a serie no turno 

da noite, e tambem as turmas do EJA. 

Dependencias: 

Sao 13 dependencias, distribuidas em 05 salas de aula; banheiros, sala de recursos, cozinha e 

dispensa. Nao dispoem nem de biblioteca, nem de secretaria. 

Recursos: 

Mimeografo, televisao, video, som e microfones. 

Situacao dos Professores: 

Sao 29 professores, sendo que 23 sao efetivos e 06 sao contratados. 

Total de alunos: 

364 alunos, distribuidos em 14 turmas. No caso do EJA, e divido em 02 turmas, sendo que na 

l a fase possui um total de mais ou menos 30 alunos e na 2 a fase um total aproximado de 40 

alunos. 

Projetos: 

"Se Liga"; Projeto de Leitura; FAREI (Formacao Articulada da Regional de Ensino para 

professores da Edueagao Infantil); Projeto de Arte e Cultura: grupo de danca. 

O Estagio Supervisionado aconteceu na Escola E.E.I.E.F. Desembargador Boto, no periodo de 

26/11/2006 a 23/03/2007. O referido Estagio foi realizado no turno da noite, onde foram 

observadas de forma sistematica turmas do EJA da l a e da 2 a fase. 

Alem das observacoes realizadas em sala de aula, implementamos tambem teve como 

instrumento de coleta de dados a realizaeao de um questionario, que foi entregue para alguns 

membros que compoe o Conselho Escolar desta escola, alem de uma ex-participante. 

Atualmente o Conselho e composto por 14 membros (e um numero par, mas o recomendavel 
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e que seja um numero impar). O questionario foi entregue a 06 componentes, correspondence 

a 42%, os quais foram envolvidos gestores, docentes, representante dos funcionarios e dos 

alunos. Como nao citaremos seus nomes, utilizaremos as letras do alfabeto para representa-

los. 

O Conselho da escola foi implantado em 22 de abril de 1996, mas nem todos os entrevistados 

estavam na escola nesse periodo, mesmo os que estavam nao deram muitos detalhes de como 

se deu a implantacao e como foi a discussao dessa proposta com todos que compoe a escola e 

a comunidade na qual a escola esta inserida, apenas responderam que o processo de 

implantacao partiu de uma reuniao com a participagao de todos onde o assunto foi discutido. 

O mesmo aconteceu com relagao as mudangas que ocorreram apos a implantagao do 

Conselho, todos responderam que "sim" que houve mudangas, mas nao descreveram que tipo 

de mudanga, o maximo que eles acrescentaram e que foram boas. 

Especificamente quando foi perguntado quais as principals mudangas ocorridas com a 

implantagao do Conselho no ambito administrativo, as respostas foram bem parecidas: "A 

gestora mantem sempre a escola conservada, merenda adequada para os educandos". Outros 

responderam que a implantagao do Conselho estava ajudando "a superar as dificuldades 

encontradas". 

No ambito pedagogico, as opinioes tambem coincidiram, pois segundo os entrevistados o 

Conselho "tern fortalecido o processo de ensino-aprendizagem", alem disso, sua atuagao fez 

com que os professores se reunam mais vezes, como mostra a fala da entrevistada "E", que 

diz: "Depois da implantagao a gestao procura reunir com mais freqiiencia as educadoras para 

tratar de assuntos sobre o processo de ensino-aprendizagem". Com relagao a estrutura fisica 

da escola, as respostas foram unanimes, todos escreveram que apos o Conselho a escola 

estava sempre conservada. 

Ao questionarmos sobre a convocagao das eleigoes para compor o Conselho, eles continuaram 

sendo bem sucintos, apenas disseram que a convocagao era feita atraves de reunioes. Mas 

quando foi perguntado se havia alguma dificuldade em compor o Conselho, as opinioes se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dividiram, pois alguns disseram que "nao" outros disseram que havia sim alguma resistencia, 

rnas nao especificaram quais seriam os motives desse nao interesse, no entanto em conversa 

com a diretora da escola, ela diz que a forma de compor o Conselho Escolar e muito 

burocratica, e que nem sempre as coisas sao feitas como deveriam, mas que ela tenta sempre 

fazer o melhor. 

Questionamos tambem, se ha alguma dificuldade em divulgar quando as reunioes serao 

realizadas e se antes delas acontecerem se ha ou nao a distribuicao de pautas sobre os assuntos 

que serao abordados. Eles disseram que "nao" e "sim" que sao entregues pautas sobre os 

assuntos que serao discutidos. 

Com relagao a participagao dos membros do Conselho, as opinioes se dividiram, alguns 

escreveram que ha uma boa participagao e que durante as reunioes os componentes expoem 

seus pontos de vista, desde que sejam solicitados a fazer isso o que me faz pensar que, caso 

esse solicitagao nao acontega as observagoes nao serao expressas. 

Outro ponto inserido no questionario foi com relagao a participagao da comunidade local. 

Alguns escreveram que a participagao ja foi maior, mas nao relatam muita coisa. Ainda neste 

ponto, eles relatam que ha uma boa relagao entre os representantes e seus representados. 

Na ultima pergunta, foi solicitado aos componentes do Conselho que apontassem se haveria 

algo nele que poderia ser melhorado. As opinioes foram bem variadas, a entrevistada " A " 

comentou acerca da participagao dos integrantes que "tern que ser valorizada mais". A 

entrevistada "B" pediu "que os participantes sejam mais participativos e mais assiduos". A 

entrevistada "C" deu uma resposta que se contradisse com outra resposta que ela deu, pois, 

quando lhe foi perguntado se havia dificuldades no preenchimento das vagas, ela disse "nao", 

so que uma das melhorias que ela citou, foi que deveria haver uma maior "comunicagao com 

seus representantes para saber se eles aceitam ou nao assumir seus cargos", como se ela (se 

nao ela outra pessoa) estivesse fazendo parte de um processo involuntariamente. Ja a 

entrevistada "D" sugeriu que houvesse "mais discussoes para a solugao dos problemas da 

escola". 
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Durante todo periodo que frequentei a escola mesmo antes do Estagio, infelizmente nao tive a 

oportunidade de participar de nenhuma reuniao do Conselho. Como vimos na teoria, o 

recomendavel e que eles deveriam se reunir mensalmente e com a pauta da reuniao 

previamente estabelecida, para que justamente os representantes tenham como discutir com 

seus representados o que eles querem que sejam apresentados nas reunioes, bem como, 

repassar para eles as decisoes que foram tomadas. Segundo as respostas apresentadas no 

questionario, essa seqiiencia de atitudes acontece sim, no entanto eu nao presenciei nenhuma 

delas. 

Alem disso, segundo as atas que podem ser vistas nos anexos, as reunioes do Conselho se 

limitam basicamente a administragao do dinheiro referente a merenda escolar, fora esse 

assunto, so e registrado a escolha e a posse dos membros. 

Outro ponto observado, foi com relagao a participagao dos membros do Conselho e da 

comunidade local, por exemplo, logo que comecei a visitar a escola (abril\2006), algumas 

professoras com as quais conversei, me disseram que ja fizeram parte do Conselho, mais que 

hoje nao fazem mais parte e nem fariam por que era uma coisa muito seria, que exigia muita 

responsabilidade e muito tempo. No entanto, acredito que quando elas falaram isso elas se 

referiam ao fato de ocupar um cargo como o da presidencia de um Conselho, por que membro 

todas as duas erarn, ambas sao atualmente representantes dos professores, uma do turno da 

tarde, outra do turno da noite. 

A participagao dos pais no Conselho e de uma forma geral, talvez nao seja tao boa como 

informam as respostas dadas no questionario, pois embora a diretora nao mencionasse em 

suas respostas, em conversa comigo em outro momento, ela chegou a fazer o seguinte 

eomentario: "os unicos momentos que a escola mantem com a familia acontece durante a 

entrega de boletins e nas datas comemorativas". Ela fez uma especie de desabafo no momento 

da conversa, dizendo que os pais se distanciavam muito da escola, so apareciam para cobrar 

no final do ano o porque do seu filho (a) nao ter passado de ano, e que mesmo nos eventos 

que a escola realiza, a presenga dos pais so e maciga quando "ha algo para ser oferecido" 

(nesse caso ela estava se referindo a algo comestivel). Em nenhum momento ela falou pelo 

menos do (a) representante dos pais. 
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A representacao dos alunos no Conselho tambem nao e muito marcante, por sinal as duas 

alunas que representavam o turno da manha e da tarde nao mais estudavam na escola (a escola 

nao havia feito ainda nenhuma assembleia para eleger novos representantes). O aluno 

representante da noite, pouco sabia sobre o que realmente significa o Conselho Escolar, ele 

apenas me disse: "e eu sou do Conselho, mais eu sou assim, quando o dinheiro chega, elas me 

chamam para assinar". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES CONCLUSIVAS 

Os Conselhos Escolares chegaram ate as escolas por forca da legislagao, como uma exigencia 

legal. Por ocasiao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, do governo Federal, que 

determinava que toda escola com mais de cem alunos, deveria criar seu Conselho, para entre 

outras atribuicoes, passar a receber, anualmente, os recursos financeiros advindos do referido 

programa, visando a descentralizagao e o progressivo grau de autonomia da gestao financeira, 

conforme preve o art. 15 da Lei N°. 9394/96. Essa determinacao legal, em algumas escolas, 

acaba promovendo um choque com a cultura ja existente, como mostra as nossas reflexoes. 

Os resultados desta monografia perniitiram a compreensao de que a atuagao do Conselho 

Escolar desta escola da-se de forma bastante limitada. O que pudemos observar e que os 

conselheiros so se reuniam quando chegam os recursos do PDDE, como mostra o registro das 

atas. Nao se pode negar que, a existencia de recursos financeiros viabiliza melhorias nas 

estruturas fisicas e pedagogicas, mas isto nao e tudo. 

Entendemos que principal objetivo que uma escola deve perseguir e sem duvida se organizar 

de maneira a construir projetos voltados para a melhoria da qualidade do ensino e construgao 

da cidadania. Numa proposta de gestao escolar democratica cidada, considera-se necessario 

que, esta possua seu projeto politico-pedagogico construido com a participagao dos varios 

representantes da comunidade escolar. 

Consideramos necessario que haja em primeiro lugar uma real representagao da comunidade 

escolar sobre qual o verdadeiro papel do Conselho Escolar. E fundamental que se crie nova 

cultura do trabalho coletivo. No caso da escola analisada ficou claro a necessidade dessa 

compreensao, principalmente pelo segmento que mais necessita da melhoria da qualidade do 

ensino: os alunos. 

A gestao escolar democratica, na medida em que oportuniza a construgao de agoes coletivas 

no ambiente escolar, apresenta-se como alternativa mais adequada para criar condigoes 

favoraveis a melhoria da qualidade do ensino. Essa gestao requer uma participagao de todas as 

instancias que compoem a escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNiVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO OE FORMACAO OE PROFESSORES 
BIBUOTECASETORIAL 
CAJAZfclRAS - PARAiBA 



42 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No caso espeeifico da escola que fora objeto de analise consideramos ser necessario que essa 

participagao, nao apenas de alguns mas de todos, devera ser fortalecida, visto que ainda nao 

ha, envolvimento de todos os segmentos em nivel satisfatorio. 

A implantagao do Conselho deve acontecer de forma democratica, ou seja, tanto a 

comunidade escolar como a local, necessariamente, precisam compartilhar deste processo, no 

qual a participagao e necessaria. E como vimos no referential teorico a participagao deve ser 

comprometida com a realidade existente na escola, onde a comunidade escolar e local possam 

tomar as decisoes necessarias para a construgao democratica na escola. 

Nao basta permitir formalmente que os pais, alunos, professores, servidores e demais 

envolvidos participem da administragao da escola, e preciso que haja condigoes materials 

propiciadoras desta participagao, buscando mecanismos necessarios a organizagao da 

autoridade no ambiente da escola como forma democratica de alcance dos objetivos 

educacionais. 

Nesse sentido, consideramos imprescindivel que a escola crie mecanismos, tais como: 

material impresso, reuniao, evento, vista as familias, palestras, depoimentos, etc. em que toda 

a comunidade escolar sinta-se convidada a participar, que a participagao por minima que seja, 

haja uma valorizagao. E ainda, que alem de convidada sinta-se co-responsavel pela melhoria 

da escola e do ensino. 

E necessario que a escola desenvolva um grau de autonomia que lhe de o real poder de decidir 

questoes da gestao pedagogica, administrativa e financeira. E fundamental o sentido da 

autonomia construfda que nao isole a escola do sistema, mas que estabelega suas relagoes 

institucionais internas e externas, para que as escolas possam elaborar seus proprios projetos 

para a criagao de condigoes de construgao e execugao de seus objetivos coletivamente. 

E necessario democratizar as relagoes que se desenvolvem no interior da escola, para que a 

comunidade escolar e local participe da proposta educativa a ser desenvolvida, torna-se claro 

que a gestao escolar democratica cidada possibilita articular uma pratica pedagogica cidada 

adequada as necessidades e aos interesses dos cidadaos pertencentes a escola. 
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QUESTIONARIO 
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2» Tcve discussSn comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ok professores? 

3) Voceacha que com a mipldnta;.ta ds> con.sclho alguma »,o»»a inudou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4)  Qua! a principal Jtfervnca qm passow a UMslir eorru implarrta$k> do cnnsclrn>? 

5) Como e t'cita a convocpvSa para as ctcitCK- ? 
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6) l.xiste difetildade cm convened a:, pevstvs a paniciparum ? I la alptrn.i disputa" 

7) Fxistc diikuldade no preenchimento das 

S) L" He difkukiade em dtvulgar as reunifies do i ans-cihti? 

9) Us MJfnponcotes do Ctm&dho partiupam .invanvcrue das reunuV..' 
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foi maior'' \1enor'.' Osi Jesdc a tursdâ ao purcee 'gui''.' 

J2) Kxiste uma boa figaf 2o entre ON representantes (das categorias; professores, alunos 

pais c^omunidade local) c seus a-prcsensados'1 

13} E distrjbuido com unlccedencia as reunifies, pautas sobre o que %ai ser discutido? 

14) Como parttcipantc d«> Conselhu voce achts que ha aigo nek* que deve scr , _ 
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. I r t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12 ~* 0 J*..i^jU.e# w.„ E~awl.< j«tv.du&l de lducaga« lufcoi 

'.13. e Ea,*i^*> «v^_u«..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzscJL D^^e^Ju: r̂w.'-.b-r E#i#, e tuaa sociedade c i v i l , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

: , £ •  SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA# T© 2~: '—» — f i n s l u c r a t i v e , a p # l i t i c a , fimclad* em 22 de 

a- I , - -595,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . ua -. ' „ ;cL# itideteraanacla, c»a a ede e f®r# sa Osgaaei 

—» J» . - w w * v*w ruiaLCC, eig«e a t « 8 e ©taigagsea na© re spond e r a *  "  

- -.•,iu.vJL.w'..*<« -w- ~.oii~> :.̂ „"bx-§s e eata re g i a a pelas Leis d » Pais , 

^ " . M L^ci'j-ve 1-t „.aui _J- 11068 , de 28 / 12 / 1995 e p«r seu B s i a t t r t * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sjsi "* . i a„ e l i i # r a r e desempeiiliar as suas f i m g l e s , • 

v#. E^ oa l u e~ t_'  i2» « f e r ± t » e r e g i s t r a d » £ • » « r g a « » p r « p r i # s "  

-tVv'r.j*!.: ^vui» Zi«"E„-ajul e Kmiucipal. 

2C — 0 Otiikielhs -tea p » r f i i i a l i d a d e pr@ia.«ver e ap@iar a atuaga®" 

; ..r.~ .*,*.* * o »«r««s -va cizicd. ;, pedagisgiets e A d m i n i s t r a t i ve que 

c « . a J-v ;# l a 2*tuvaa2 de Educaga* I n f a n t i l e Eiasiri® Fiiixdaiueatal" 

1c,. r j_ . d* r ; J . 

10; 
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0 I s . Logo apos empossados, os _ membros do Conselho de Escola elegerao o 

I r e s i d e n t e e o Viee-Presidente do colegiado, dentre seus i n t e g r a n t e s " 

pertencentes a c a r r e i r a do i n a g i s t e r i o . 

2 s.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA No caso de remincia ou afastamento l e g a l do Presidents e do S e c r e 

; u r i o , o Conselho elegara seus s u b s t i t u t e s no prazo de t r i n t a d i a s . 

13- . Os membros de que tratam os i n c i s o s I I I , V e Y I deste a r t i g o se-

rao a l e i t o s pelos pares com e x e r c i c i o , ou m a t r i c u l a d o s, no caso dos a-

lunos, na r e s p e c t i v a Escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 4 £. Sera de dois anos o mandato dos niembros r e f e r i d o s nos i n c i s o s I I I 

?: V I I I deste a r t i g o , reconduzidos por i g u a l periodo uma unica vez. 

§ 5 s. Todos os c a r gos da e s t r u t u r a do Conselho serao e x e r c i c i o s de f o r -

my. v o l u n t a r i a e nao v o l u n t a r i a s e nao renumeradas. 

API. 4 s - 0 Sec r e t a r i o do Conselho sera tambem o Secretario Executive " 

do Conselho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAGEAI ' O tfllCO - Ka eventualida.de de a Escola contar com Secretario , 

o Conselho eseolhera, dentre os denials membros, um s e c r e t a r i o "ad hoc " 

para desempenhar as fungoes p r e v i s t a s adiante no A r t . 14 e. 

UNIVERSIOADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fEnFRAi 
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3'-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - -Piquant o orgao superior de deliberacao e o l e t i v a , sao competan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'•jz.^k. c<c lorj.eeolio da Esoolai 

I - Jaercer a supervisao g e r a l no ambito do estabelecimento; 

I I - Proper medidas visando a e f i c i e n c i a , melhoria e otimizacao do 

I I I - l u g o r i r agoes tendo em v i s t a a integragao escola-comunidade; 

I T -Cumprir e fazer cumprir o I s t a t u t o do K a g i s t e r i o Publico do Es 

t„a.c au Paraiba e outras normas references a. edueagao; 

V -Cferecer sugestoes a serem incorporadas ao Piano Anual de A t i -

T. j.es via ziScolaj 

VI -Piece ber e a u t o r i z a r a aplicagao de to do e qualquer recurso f i -

aanoeiro aestinado a. escola, tanto os oriundos de t r a n s f e r e n c i a s do Sa-

l a r i c Edueagao, quanto os o r i g i n a r i o s de doagoes, arrecadagoes e de ou-

VII-Examinar sernestralmente e, se f o r o caso, aprovar, a prestagao 

a = cent as apresentada pelos gestores dos recursos de que t r a t a o i n c i s o 

-«„̂ fc* U wzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A X w A. 

Ylll-dneaminhar, a quern de d i r e i t o , as prestagoes de contas, com " 

o r e s p e c t i v e parecer; 

P. - P r o i b i r , terminantemente, a s o l i c i t a g a o de contribuigoes o b r i -

g a t o r i a s , em nome da escola; 

1 -Sugerir e apoiar medidas de conservagao do imovel da escola, " 

SUC.CJ instalt-coes, m o b i l i a r i o e equipamentos; 

.11 - l l a b o r a r , reformar e aprovar o seu p r o p r i o e s t a t u t o ; 

A I I - E l a b o r a r e dar publicidade a informes p e r t i n e n t e s a seus pro -
r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ u 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 1 1 0 S I 

A l l l - P i r m a r e manter convenios com entidades congeneres ou a f i n s , 

pub l i c as ou privadas", 

EIV -I,.anxer os membros da comunidade escolar regularmente informa-

dos das a t i v i d a d e s levadas a e f e i t o , assim como de qualquer outro assun 

to de seu i n t e r e s s e ; 

JDV - Promover e exercer a t i v i d a d e s de carater a s s i s t e n c i a l relaci£ 

nadas com os seus f i n s e s p e c i f i c o s . 

http://lorj.ee


CAPflUXQ IV 

PC PuPCIOP.PPPlO 

. ... 5 szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 0 Conselho reune-se, ordinarlamente, a cada me a e, e x t r a o r d i 

^ aiamente, quando eonvocado pelo seu Presidente ou por m a i o r i a sim -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ _tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA & dos seus membros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, 1Q

 - A convocagao para as reunioes sera f e i t a mediante corresponded— 

c i a pessoal aos membros do colegiado ou por e d i t a l publicado na impren 

sa l o c a l com antecedencia minima de dez dias. 

§ 2 £ - A convocagao de que t r a t a o paragrafo a n t e r i o r devera mencionr" 

e x p l f c i t a e sumariamente, a ordem do d i a , data, l o c a l e hora da r e u n i -

ao . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 3 2 - As reunioes do Conselho nao serao renumeradas. 

§ 4 s - As reunioes serao abertas, em p r i m e i r a convocagao, com metade " 

mais um dos membros, na hora mencionada na convocagao, ou meia hora de 

poi s , com qualquer numero lavrando-se ata dos trabalhos r e a l i z a d o s . 

A r t . 7 - - Na ausencia ou impedimento do Presidente e do Vice-Presiden-

t e , responde pela presideneia do Conselho o i n t e g r a n t e do Grupo Magis-

t e r i o , membro do colegiado, com mais tempo de servigo na Escola ou, em 

caso de empate, o mais idoso. 

APT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 82 - As decisoes do Conselho serao tomadas por m a i o r i a simples de 

votos. 

AitJ. 9- - Perdera o mandato o membro do Conselho que deixar de compare 

cer, sem j u s t i f i c a t i v e , a t r e s reunioes consecutivas, ou a seis a l t e r -

nadas, 

AHT.1$£ - Ocorrendo vaga, o Conselho promovera a escolha de membro " 

s u b e t i t u t o , nos termos do disposto neste Estatuto e no supra c i t a d o D_e 

ere t o . 

CPPIIUPO 7 • • . . miMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&L^&E.mi . 

m OCPPElfilOI., J0~ iPlPPOS DO COPEGIAPO D-: CAMPINA GRANDE 

~~ i m RC C; F 0 R » ? f o OE PROFESSORES 

610UOTEfa?.fTOPW. 

APT. I I 2 - Ao Presidente do Conselho, compete; 

I - Pepresentar o Conselho; 

I I - p r e s i d i r as reunioes do Colegiado; 

I I I - convocar os membros do Conselho para as reunioes o r d i n a r i a s 

IV - conceder l i c e n g a para o afastamento temporario de qualquer" 



VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Gerir os recursos de que t r a t a o i n c i s o ¥1 do 4 2 deste Decreto , 

deles prestando conta, semestralmente, ao Conselho de Escola; 

V I - KoTinientar, juntamente com o Se c r e t a r i o , as contas dos recursos " 

o. e s t inaci o s a .escola; 

V I I - Elahorar, anualmente, r e l a t o r i o das a t i v i d a d e s do Conselho, com " 

demonstratives f i n a n c e i r o s de r e c e i t a e despesa, hem como p r e v i s a a orea 

mentaria, para apreciagao e provacao pelo colegiado; 

PpplCJEAPOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EJEICO - Se o afastamento, de que t r a t a o i n c i s o I V deste a r t i 

go, f o r s u p e r i o r a noventa d i a s , i m p l i c a r a em vacancia do cargo, exceto 

os casos p r e v i s t o s na L e i . 

APT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Ao Vice-Presidente compete s u h s t i t u i r o Presidents em suas " 

iai.pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£ i S e impeuimentos. 

APT. 132 - A t o t a l i d a d e dos membros do Conselho, compete; 

I - Oolaborar nas i n i c i a t i v a s e atividades do Colegiado; 

T I - apresentar sugestoes, visando a. melhoria do processo-aprendizagem 

* * w * *3 Jo C OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JL. cii <j 

I I I - p a r t i c i p a r das reunioes do Conselho; 

IV - v o t a r e ser votaao. 

Oĵ x'Ja'PLu VI 

APT. 14 e - Ao Secretario Executive compete; 

I - S e c r e t a r i a r as reunioes do colegiado; 

I I - l a v r a r as atas das reunioes; 

I I I - preparar e despachar o expediente do Conselho; 

IV - movimentai* as contas, em con junto com o Presidente do CONSELHO; 

V - desempenhar outras a t i v i d a d e s compativeis com o seu cargo. 

v j.j-"lfTuPCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V X I 

P.-E3 P1SE0S Î /Ĉ ES CimPiilS ^ 

.PIT. 15 2 - Plil caso de dissolucao do Conselho, todos os seus bens passaa? 

rao a i n t e g r a r o patrimonio da Se c r e t a r i a da Edueagao e Cult u r a do Esta 

,PPP 1 6 £ - It condigao necessaria para i n t e g r a r o Conselho, ser p a i ou " 

;.Pae de aluno regularmente matriculado na escola, 

. 1 7 2 - £ veaacio a ingerenoia de pa r t i d o s p o l x t i c o s e de sindicatoas 

l i P r ^ o s s e atos do Conselho« 



AE.T.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 18 2 _ o presents Estatuto e n t r a r a em v i g o r na data de sua publicacao. 
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A importancia do Estagio supervisionado e da elaboracao da monografia em 

minha formacao profissional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A elaboracao da monografia e o Estagio supervisionado tiveram com certeza muita 

importancia na minha formacao profissional. A producao da monografia levou certo 

tempo, pois a principio foi demorado para conseguir o material para compor a 

bibliografia, o que me causou certa angustia, pois eu queria escrever sobre o tema, mas 

temia a falta de base para a sustentacao teorica, nao no caso da gestao, mas 

especificamente sobre os Conselhos Escolares. 

O primeiro material que eonsegui foi uma producao feita pelo MEC, que dispunha de 05 

cadernos, nos quais eontava toda a historia dos Conselhos Escolares, desde sua 

conjuntura legal, tratava-se do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares. Esse material foi sem duvida o sustentaculo de toda a minha producao 

monografica. Todo comeco de uma producao escrita para mim e sempre mais dificil, 

mas nessa monografia eu ainda encontrei outras dificuldades: saber parar de escrever. 

Obtive muita informacao, tudo para mim era importante e queria que todas essas 

informacoes estivessem presentes nesta monografia, e por inerivel que pareca, eu so 

pensava em um possivel leitor (ra.), que quando a lesse tambem se interessasse pelo 

tema e que ele (a) reconhecesse a tamanha importancia do papel dos Conselhos 

Escolares, nao porque eu escolhi este tema, mas realmente por ele e de grande 

relevancia. O material bibliografieo exigiu de mim, muita disciplina e muita ateneao, 

simplesmente nao dava para "pular" paginas ou grifar frases aleatoriamente, era preeiso 

ler tudo, observar tudo, e eu gostava do que lia. 

Quando eomecaram as visitas na escola, comecou tambem outra tarefa, identificar na 

escola o que havia me encantado nos textos. E quando nao via? Muita deeepcao, mas, 

em nenhum momento pensei em desistir e nem este fato me fez mudar de opiniao com 

relacao a escolha do tema. Eu havia de fato comprada a ideia do Conselho Escolar. As 

visitas que no comeco eram timidas, depois foram ficando prazerosas, pois aos poucos 

eu ia me envolvendo naquele universo, com os alunos de uma forma geral... 



Primeiro eu era vista como um "corpo" estranho na sala, depois eles foram sentindo que 

eu podia ser um ponto de apoio, pois as vezes, eles me olhavam como se estivessem 

pedindo ajuda em alguma atividade e quando eu dizia "posso ajudar?" Eles respondiam 

com um sorriso e eu me sentia bem me sentia util. 

Esse trabalho de conclusao do curso me fez refletir sobre como vai ser o meu futuro 

profissional em sala de aula, sei que terei muitas diflculdades, porque nao e so teoria, e 

nem sempre a pratica sera tudo, porque estamos falando de pessoas, de redoes 

pessoais, mas sei que nao quero ser qualquer professora, quero ser uma otima 

professora, quero alem de alfabetizar meus alunos, tambem quero poder ajuda-los a 

serem cidadaos conscientes, responsaveis e vitoriosos naquilo que eles mais almejarem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 


