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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo tern por tema Gestao e Etica na pratica pedagogica. E o resultado de uma pesquisa 

qualitativa e estudo de caso, objetivando construir uma gestao participativa, democratica 

partindo de um novo desdobrar do que seja realmente uma gestao, adquirida desde estudos 

feito do contexto historico da administracao publica, onde atraves da etica possa-se 

desenvolver dentro da escola relacoes de respeito, responsabilidade, comprometimento, 

proporcionando uma administracao justa e coerente, tendo consciencia de seus direitos e 

deveres na pratica da democracia como tambem a importancia da educacao para a efetivacao 

da cultura e da transformacao social. Ao desenvolver esse trabalho partimos das dificuldades 

enfrentadas pela Secretaria de Educacao de Vieiropolis, abordando questoes referentes a 

atuacao dos Gestores Escolares na Administracao e em que modelo de educacao reflete sua 

escola, que opcao politica tem adotado e a conviccao do tipo de educacao que deseja ajudar a 

construir a partir de uma gestao democratica e etica profissional. As atividades foram 

desenvolvidas atraves da aplicacab de um mini curso de forma dinamica, criativa o tema 

gestao e etica na pratica pedagogica. 

Palavras-chave: cidadania, democracia, educacao, etica, liberdade, gestao e autonomia. 
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Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo tern por tema: Gestao e Etica na pratica pedagogica. Foi realizado com 

gestores do municipio de Vieiropolis. Quando falamos em gestao, pensamos na escola como 

um todo e em tudo que dela fazem parte: espaco fisico, pedagogico, politico, relacoes 

humanas entre corpo docente, discente, funcionarios, familia e sociedade. 

A maioria dos administradores desconhece esse fator importante, dai a necessidade de 

se trabalhar na escola uma gestao participativa e democratica, levando em consideracao que 

para haver mudancas de padroes e etica na gestao da escola requer duras lutas. Pois, nao 

podemos falar em uma gestao participativa e democratica sem falar na etica, que e fator 

fundamental para que essas mudancas que tanto necessita a escola e a gestao que queremos 

possa acontecer. 

Sendo a etica o espaco de reflexao filosofica da moralidade, que se define como a 

reflexao critica, sistematica, sobre a presenca dos valores na acao humana, a apreciacao da 

conduta do ser humano, julgando a moral, bons costumes estabelecendo um juizo de valor o 

qual, deve estar presente em cada membro da escola seja ele gestor, professor, funcionario, de 

forma a melhorar o rendimento de cada um e as relacoes entre estes. 

No entanto, optamos por esse tema porque observamos que a maioria dos gestores tern 

dificuldade em exercer uma gestae participativa e democratica, uns porque sao incapazes de 

dividir opinides e ouvir sugestSes e outros por esquecerem que acima de tudo tern que ter 

compromisso com a instituicao onde atuam e que todos sao protagonistas da historia, e nao 

apenas ele, e isso so ocorrera se tiver uma consciencia de primar e ter conviccao de seus 

valores etieos, 

Assim, concluimos que para melhor facilitar relacdes entre os membros da instituicao, 

trabalhar a etica e sua definicSo sao fundamentals, da mesma forma, trabalhar o espirito de 

equipe e a uniao que e fator primordial para uma gestao etica e democratica. A funcao de tudo 

isto vai formar uma instituicao solida e capaz de oferecer uma educacao de qualidade. 
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E para desenvolver nossa pesquisa utilizamos um metodo de carater exploratorio, cujo 

procedimento de coleta e de fonte de informacSes de tipo bibliografico e de natureza 

qualitativa, pois acreditamos que assim pudemos esclarecer melhor as ideias referentcs ao 

problema analisado, ou seja, a necessidade de se trabalhar com uma gestao etica no contexto 

de um mundo globalizado. 

Realizando essa pesquisa trabalhamos na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura 

de Vieiropolis - PB com os gestores, equipe tecnica e professores. 

Para a realizacao deste tivemos como objetivo geral: 

• Construir uma gestao participativa, democratica onde atraves da etica possa-se 

desenvolver dentro da escola relacoes de respeito, responsabilidade, 

comprometimento, proporcionando uma administracao justa e coerente. 

E como objetivos especificos: 

• Intervir para o aperfeicoamento da definicao e pratica do que e etica professional. 

• Mostrar a importancia de trabalhar com a uniao de corpo docente, alunos e 

comunidade. 

• Trabalhar os valores de uma gestao etica que vai alem do ato de administrar, mas ser 

capaz de fazer sempre mais. 

Procurando intervir para o aperfeicoamento da definicao e pratica do que e etica 

profissional, aplicamos entre eles questionarios, jogo de perguntas e respostas, ainda 

analisamos a intera<;ao da turma mediante debates e producoes textuais sobre o assunto 

abordado e tambem dinamicas de forma a leva-los a refletir sobre sua pratica num universo 

globalizado e de mudancas rapidas no qual vivemos. 

Nosso trabalho consta de tres capitulos, aonde o primeiro vem trazendo a 

fundamentacao teorica, estando ele subdividido em quatro partes, sendo a primeira um 

esclarecimento sobre a administracao publica dentro de um contexto historico e como as 

teorias da administracao contribuiram para o entendimento da estrutura das organizacdes; a 

segunda parte tras o valor da cidadania que deve ser conquistada para vivencia da democracia, 

educacao, liberdade e autonomia dentro de uma gestao escolar etica; em seguida o terceiro 

ponto vai alencar a relacao entre administracao escolar e gestao escolar, sua evolucao a partir 
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de mudanca de paradigma, pois sabemos que so quando arruina um modeio surge um outro 

em substituto e os desafios para que esse novo modeio vigore trazendo uma educacao nao so 

para todos, mas de qualidade para todos e por fim desse primeiro capitulo trazemos a 

importancia de uma gestao escolar organizada e comprometida com seus principios eticos e 

morals, trazendo tambem uma clareza sobre a diferenciacao entre moral e etica e a 

necessidade do profissional adquirir para si atraves de reflexSes, mudancas de comportamento 

e postura profissional coerente com seu cargo na instituicao. 

No segundo capitulo abordamos todo o percurso que fizemos: a metodologia 

esclarecendo a tecnica utilizada, os sujeitos do nosso trabalho e o nome da instituicao que nos 

acolheu para o desenvolvimento deste; em seguida traz uma analise dos questionarios; 

concluindo essa segunda parte com a analise do estagio, sendo dia pos dia retratado de forma 

resumida o resultado de cada aula ministrada no mini curso. 

Por fim as conclusoes, acreditamos que este trabalho possa se constituir uma 

contribuicao para futuras reflexSes em edueacio, em especial no Municipio em que foi 

realizado o estudo. No entanto nao se apresenta como conclusoes fechadas, pois a educacao e 

feita de sujeitos socials em constante transformaeao e superacao. 

UN!VERS!DADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEMTRO OE FORMAQAO DE PROFESSORES 

BIBllOTECASETORiAL 
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Capitulo I 

FUNDAMENT ACAO TE6RICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 - Contexto historico da administracao publica 

A sociedade atual exige hoje de cada profissional o conhecimento amplo sobre sens 

deveres, Iimitacoes dentro do contexto social do qual este faz parte. Na administracao isto nao 

e diferente. E importante que cada gestor tenha nocao da historia da administracao, dos 

elementos e fundamentos que o sustentam. Isso permitira que cada um possa identificar seus 

espacos organizacionais. Trabalhando assim com conceitos tecnicos e com teorias 

administrativas, o que possibilitara segundo OIJVEIRA, 2003, pag. 13,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a interacao com um 

processo que e essencialmente humano, a de gerenciar recursos humanos ou gerenciar 

pessoas ". 

Ter nocoes de administracao publica parece-nos ser muito importante sendo esta, 

significativa no exercicio profissional de cada gestor, pois saber um pouco de sua historia e de 

seus significados vai contribuir para um melhor exercicio profissional de cada um, ja que 

estes estao inteiramente ligados a administracao. 

Concordamos com OIJVEIRA, 2003, pag. 13, quando coloca: 

... administrar e gerir interesses, segundo a lei, a moral e a 
finalidade dos bens entregues a guarda e conservacao 
alheias. Portanto, administracao publica e a gestao de 
bens e interesses qualificados da comunidade no ambito 
federal, estadual e municipal, segundo os preceitos do 
direito e da moral, visando ao bem comum. 

Podemos entao perceber que se coloca a administracao publica assegurar que os 

interesses de determinada comunidade sejam cumpridos com honestidade, etica, moral e de 

forma igual, visando a satisfacao de todos. 

Falar em administracao publica no seu sentido formal, 

E o conjunto de orgaos instituidos para consecucao dos 
objetivos do governo; em sentido material, e o conjunto das 
fu nodes necessarias aos servicos publicos em geral; em 
acepcao operacional, e o desempeaho perene e sistematico, 
legal e tecnico dos servicos proprio do Estado ou por ele 

' * ' ' ' • " UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE ; n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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assumido era beneficio da coletividade. (FERREIRA, pag. 
16). 

Assim podemos ver que a administracao pratica atos de execucao de acordo com suas 

competencias e a competencia do orgao e de seus agentes. Tambem por que acontece na 

para mandar, criando uma relacao de submissao com os outros membros da instituicao. 

PARO, reforca essa questao ao falar que, 

Esta visao de mando e submissao presente na administracao nao vem de hoje. foi 

criada historicamente, pois sabemos que a palavra administracao tern era sua trajetoria uma 

relacao com a historia das empresas. 

Com o surgimento das industrias e a divisao de classes a condicSo de mando e 

submissao foi evidenciada, existindo aquele que mandava e aquele que obedecia. Percebendo 

assim que o termo administracao estava ligado nessa epoca a uma funcio autoritaria e isto fez 

criar nas pessoas uma concepcSo errada do termo administracao esquecendo-se de sua 

verdadeira fiincao. 

Concordamos com OIJVEIRA, 2003 quando coloca quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a tare/a da administracao 

era interpretar os objetivos propostos pela organizacao e tramforma-lo em aqoes, 

permeando todos os seus niveis" pag. 14. 

A administracao pode ser vista como algo que organiza ideias em beneficio do bem 

comum e nio dominando as opinioes e atitude dos demais, pois apesar da escola ter estruturas 

semelhantes a das empresas, elas tern objetivos diferentes. 

Levando em consideracSo que o objetivo principal da escola e preparar o inteiro do ser 

para a vida, capaz de construir valores, crencas, opinioes e atitudes, pois o gestor que ali atua 

deve utilizar de uma gestao que almeje o bem comum, desenvolvendo atividades 

maioria das vezes uma ligacao do conceito de administracao com uma pessoa que estar ali 

Embora no senso comum de uma sociedade autoritaria a 
gestao (...) apareca ligada a relacao de mando e 
submissao, nao e isso que lhe da a especificidade e a 
razao de ser, mas sim seu carater de mediacao para a 
concretizacao de fins. (2001, pag. 49). 

UNiVERSIDADE FEDERAL 
DECAMPINA GRANDE 
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considerando que o mais importante nao e seu interesse (particular), mas o de todos que ali 

estao (publico) como diz OLIVEIRA, pag. 15: 

O principio da finalidade impoe que o administrator 
publico so pratique o ato para o seu fim legal. E o fim 
legal e unicamente aquele que a norma do direito indica, 
expressa ou virtualmente objetivo do ato. O objetivo e o 
interesse publico... 

A partir disto percebemos que tern muito a trabalhar, possibilitando uma 

conscientizacao das funcoes de cada um e principalmente do gestor no contexto escolar, pois 

o gestor deve deixar bem claro sua funcao e esclarecer que dentro de sua gestao existe etica e 

liberdade, ou seja, deve-se quebrar esse tabu e partir da palavra autoritarismo para 

democracia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 - Cidadania, Democracia, liberdade, autonomia e Educacao. 

Na educacao os gestores devem garantir o bom funcionamento da instituicao de forma 

que todos que dela fazem parte: docentes, alunos, funcionarios e comunidade, possam usufruir 

o que esta tern a oferecer de forma justa e igual para todos. 

Para que isso ocorra de fato, deve-se partir da existencia de uma gestao democratica e 

participativa. Ao falarmos nisso levantamos e chamamos atencao para o esclarecimento e 

existencia dentro dessa gestao de conceito de: cidadania, democracia, educacao, etica e moral. 

O gestor deve ter uma visao de totalidade e saber que administrar nao se resume apenas a 

"sala", mas a escola como um todo. Abrir o espaco para o dialogo dentro na instituicao e 

saber ouvir todos os membros que dela fazem parte e assim comecar a criar relacOes de 

respeito e lacos de companheirismo e de comprometimento. Quern melhor para apontar o que 

se esta faitando dentro da sala de aula de que os proprios docentes; dos metodos de ensino e o 

conteudo aplicado de que um espaco aberto para discussao entre docentes e alunos; quern 

melhor para questionar as condicoes de trabalho e maior aproveitamento e rendimento das 

atividades desenvolvidas do que uma reuniao entre docentes, alunos, funcionarios e o gestor 

que no qual devera agir como pessoa pronta para ouvir e aceitar as opinioes, contanto que 

exponha seu ponto de vista de forma sensata e prudente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSfDADE FEDERAL 
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A adocSo de uma concepcao de ser humano como sujeito historico exige que se 

considere o fato de que as relacoes entre cidadania, democracia e educacao se dao em tai 

reciprocidade e imbricacao que cada um dos termos contem necessariamente os demais. 

Paro (2001), nos da boas contribuicoes trazendo-nos uma definicao e a origem do 

termo cidadania dizendo que o referido termo tern origem na antiguidade grega e vai aiem do 

conceito de pessoas, pois e condicao natural que o homem pertenca a uma sociedade 

historicamente determinada, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "esse ser historico so existe so se constroi de modo social, na 

relacao com os demais seres humanos ". (Paro, 2001, pag. 9). Assim e preciso ver o homem 

sujeito dos demais e como tal precisa preservar os direitos dos outros, considerando os 

direitos e deveres universais que sao faces da base da cidadania moderna. 

Democracia na sua etimologia significa "governo do povo", onde amplamente e atual 

e a mediacao para a construcao da liberdade e da convivencia social, incluindo os meios e 

esforcos para concretizar o entendimento entre grupos e pessoas, a partir de valores 

construidos historicamente. Tornando assim a democracia um exercicio da cidadania, pois a 

cidadania e uma sintese de direitos e deveres. Vale salientar a importancia da democracia no 

ambito politico, efetivando-se atraves de principios historico-humano de liberdade, sendo 

impregnada por uma concepcio de mundo passando por toda a vida individual e coletiva e 

para um melhor cumprimento das regras que regulam a sociedade e necessario que cada um 

pratique a democracia. E como diz Paro, (2001) e dai que comeca a importancia do exercicio 

concreto e cotidiano da cidadania e so ha sociedade democratica com cidadaos democratas. 

Para compreender melhor essa relacao, analisamos a educacao nessa importancia para 

a cidadania e a democracia, pois a educacao e a apropriacao do saber historicamente 

produzido e ela e o recurso que a sociedade dispoe para a producao cultural da humanidade e 

que essa cultura passe de geracao em geracao. 

Sabemos que na vida ser cidadao e ser um bom individuo e algo que se aprende, pois: 

A democracia nao pode ser imaainada sem a atuaiizacar 
historico-cultural de seus cidadaos, proporcionanda pela 
educacao, posto que ela mesma seja um valor construido 
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historicamente a ser apropriado pelos individuos. (PARO, 
2001, pag. 11). 

O educador tern esquecido de pensar que nao ha mudancas sem pensar politicamente, 

ser um bom educador e ser um bom profissional que tern consciencia de si e dos outros, 

reconhecendo-se como autor da sua acao, avaliando os efeitos e as conseqiiencias de sua 

escolha politica, controlando, orientando e deliberando, pois e dono de sua vontade, sendo 

capacitado para ser livre, ou seja, ser autonomo, determinando-se e dando a si as regas de 

condutas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A liberdade nao coincide, porem, com a espontaneidade, e nem e expressdo de 

algumpretemos direitos naturals. " (Rios, 2002, pag. 61). 

Pois, como escreve Betti, (2002): 

Compreendendo assim que a acao politica do educador e de todo o ser humano 

esta atrelado a autonomia e direcao que cada um decide em seguir. Sendo assim a gestao da 

educacao reflete sobre as politicas de educacao, transformando metas e objetivos educacionais 

em acoes, dando concretude as direcoes tracadas pelas politicas. 

A LDB n°. 9.394/96, no inciso VIII do art. 3° indica que uns dos principios que devem 

reger o ensino e a gestao democratica. Sendo que o conceito da gestao esta associado ao 

fortalecimento da democratizacio do processo pedagogico, onde haja participacao dos 

profissionais da educacao na elaboracao e execucao de seu Piano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 - A evolucao da gestao educacional a partir de mndanca paradigmatica. 

A gestao democratica da educacao requer mais do que simples mudancas nas 

estruturas, organizacionais. Necessita mudancas de paradigmas. Nova forma de administrar a 

educate, num fazer coletivo e permanentemente em processo. Como diz Genuine, 2000 a 

O conceito de liberdade deve ser examinado em relacao 
com o de autonomia, entendida como capacidade de 
autocontrole individual, base necessaria para dar solido 
fundamento a vida social. (Bettin in Rios, 2002, pag.58) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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DE CAMPINA GRANDE 

B1BU0TECA SETORlAL 

15 



Gestao de En si no constitui-se como um processo de mudancas continua e continuada e e 

conduzido segundo uma determinada concepcab de educacao e de sociedade. 

Podemos pensar que paradigma garantira a construcao da escola cidadS, atraves de 

uma gestao democratica, cujos fundamentos sao a autonomia, a participacao e a 

emancipacao? 

Podemos ainda perguntar: o que e paradigma? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E um conjunto de ideias que permit© formular ou aceitar 
determinados padroes ou modelos de a^io social. 
Paradigma, nesse sentido, representa uma visao de 
mundo, uma filosofia social um sistema de ideias 
construido e adotado por determinado grupo social. 
(Genuino, 2000, pag 147) 

O paradigma que "temos" nos leva a compreender a postura de dominaelo presente 

nas relacdes de poder entre professor X aluno, diretor X professor, etc. essas relacoes 

reforcam o principio de autoridade do chefe, formando individuos passives na relacao social e 

nao individuos ativos e participantes de seu tempo. Essas relacoes favorecem que o secretario, 

diretor, administre de forma idiossincratica, ou seja, sua maneira de ver a educacao. Quando 

supera esses tipos de relacao, acontece a participacao coletiva a partir de uma concepcao de 

cidadania. 

Construir a Escola e seu projeto de vida requer fundamentos sobre: a questao dos 

paradigmas; especificidade da organizacao escolar; visao clara da fmalidade da escola como 

construtora a cidadania e responsavel pelas mudancas de ideologias e de pensamentos. Pois, 

questionando sobre os paradigmas observamos que as acSes do ser humano estao 

condicionadas pelo conjunto de ideias adotadas quer queira, quer nao pelos grupos em que a 

mesma se desenvolve, e para qualquer projeto de mudanca no curso dessa acao requer, 

necessariamente, a mudanca de sistema de ideias que lhe da fundamento e sustentacSo. Na 

medida em que nasce um novo fundamento pode morrer o antigo. 

Para Marques, (2000, pag. 150), Paradigma ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "utilizado como estruturas mais geral e 

radical de pemamento", ou seja, um conjunto de ideias que permite formular ou aceitar 

determinados padroes ou modelos de acao social. Dizendo respeito a ideias e valores 
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assumidos eoletivamente. consciente ou inconscientemente, e representando o cenario da 

sociedade que temos ou que queremos. 

Aspectos da gestao Enfoques e atitudes 

Paradigma vigente 

(traditional, estitico) 

Paradigma Emergente 

(novo, dinamico) 

Relacdes de poder Verticals Horizontals 

Estruturas Lineares e segmentadas Circulares/integradas 

Espacos Individualizados Coletivos 

Decisoes Centralizadas/imposicSo Descentralizacao/dialdgo/negociacao 

Formas de acao Autocracia/paternalismo Democracia/autonomia 

Centra Autocentrismo/individualismo Heterocentrismo/grupo-coletivo 

Relacionamento Competicao/apego/independencia Cooperacao/cessao/interdependencia 

Meta Eliminacao de conflitos Mediacao dos conflitos 

Tipo de enfoque Objetividade Intersubjetividade 

Visao Das partes Do todo 

Objetivo Veneer de - convencer Veneer com - Co-vencer 

ConseqCiencia Vencedores — perdedores Vencedores 

Objeto do trabalho Informacao Conhecimento 

Base A-etica Etica 

Enfase No TER No SER 

Fonte: Bordinon e Gracindo, in Aguiar, 2000, pag., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA153. 

O trabalho conjunto do diretor com os demais membros da comunidade escolar, 

mesmo sem querer e obrigado a levar em consideracao a evolucao da ideia de democracia, 

interpenetrando a dimensao pedagogica e politica na questao administrativa. Em consequencia 

das novas demandas que a sociedade globalizada enfrenta, e a escola preparando o individuo 

para inserir na sociedade e ingressar no mercado de trabalho, nao pode ficar de fora, com isso 

passa por mudancas de paradigmas surgindo assim, a gestao educational "no lugar" da, ou 

evoluindo para administracao cientifica. t ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF FEDERAL 
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1.4 - Gestao Escolar, Moral e Etica Profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sobre o termo gestao a Luck (s.d), nos diz em um de seus textos que nao e um 

substituto da terminologia do antigo conceito de como conduzia uma instituicao, ou 

organizacao de ensino, revitaHzando a visao da administracao da decada de 70, mas a gestao 

educational ere see atrelada a outras ideias globalizastes e dinamicas em educacao, a exemplo 

da dimensao politica e social, acao para a transformacao, globalizacao, participacao, praxis, 

cidadania, etc. 

A expressao gestao educational, comumente utilizada 
para designar a acao dos dirigentes, surge, por 
conseguinte, em substitaicao a administracao 
educational, representando nao apenas novas ideias, mas 
sim um novo paradigma, que busca estabelecer na 
instituicao uma orientacao transformadora, a partir da 
dinamizacao de rede de relacoes que ocorrem, 
dialeticamente, no seu contexto interno e externo. (Luck, 
texto mimeografado e sem data.). 

Neste sentido nao pode ser visto a gestao educational prescindindo e eliminando a 

visao da administracao educacional, pois a tal a supera, dando um novo significado, mais 

abrangente e de carater potencialmente trans formador. 

Como diz Luck, (2000), essas novas demandas requerem que a escola prepare 

profissionais eticos capazes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "enfrentar criticamente, com empreendedorismo e espirito 

critico os problemas cada vez mais complexes da sociedade ". (Luck, 2000, pag. 13). Para 

isso a escola deve oferecer experiencias, assim a gestao da escola necessita trabalhar com 

etica profissional em vista de formar com a sua propria vida e exemplo. 

Essa mudanca de consciencia esta associada a 
substituicao do enfoque de administracao, pelo de gestao. 
Cabe ressaltar que nao se trata de simples mudanya 
terminologica e sim de uma fundamental alteracao de 
atitude e orientacao conceitual. (Luck, 2000, pag. 14). 
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Nesse novo paradigma dinamico observamos varios pressupostos como bem ffizava 

Luck: a realidade de hoje e de forma global, tudo se relaciona entre si; o dinamismo, onde se 

constroi socialmente pela forma de pensar, agir e integrar-se; o ambiente social e coordenado 

e orientado e nao controlado; as incertezas, ambiguidade, as crises, etc., sao naturais e 

oportunidade de crescimento; a responsabilidade do gestor e a articulacao usando seu jeito 

educador, com competencia e experiencia tecnica e etica profissional de forma a promover 

uma cultura organizada para o desenvolvimento. 

Na etica isso significa garantia pela educacao, desenvolvida na escola, o contato com 

ampla, complexa e rica variedade de valores desenvolvida historicamente e com a apropriacSo 

de concepcoes que apontem para o constante desenvolvimento de novos atores, 

comprometidos com uma sociedade melhor. 

A etica e uma caracteristica essencial a toda acao humana, um elemento vital na 

producao da realidade social. Cada um tern sua etica pessoal, valores opinioes, ao ter contato 

com isso na escola com essa intimidade de opinioes e valores havera o contato com diversas 

experiencias nab so com os que la estao, mas com os que por le passaram. Havera a partir dai 

a construcao de novos conhecimentos e a liberdade para aprender democraticamente tudo para 

a vida pessoal e profissional. 

LIBANEO contribui nessa questao quando escreve: 

A escola e o lugar de aprender conhecimentos 
desenvolver eapacidades intelectuais, socials, eticas, 
esteticas. Mas e tambem lugar de formacao de 
competencias para a participacao na vida social, 
economica e cultural. (2001, Pag.l 1). 

O gestor deve garantir e mediar esse contato do educando com a instituicao em que 

atua. Tudo deve ser feito de maneira conjunta com gestor, docentes, funcionarios e 

comunidade, de forma que a cidadania seja conquistada coletivamente, uniao dos membros da 

instituicao e a comunidade, ou seja, democraticamente, pois todos sao responsaveis pelas 

decisoes que irao afetar os alunos, tanto na vida profissional, quanta academica. Sera essa 

uniao de forcas e parcerias que possibilitara o sucesso desses educando e de uma gestao 

democratica e etica. 
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O profissional de educacao e um dos principals responsaveis em estimular a iniciativa 

e o olhar questionador de cada aluno, pois na medida em que o professor tiver curiosidade de 

Perccbemos que muitas vezes esses questionamentos sao barrados tanto na escola, 

quanto na familia, e na sociedade, o que atrapalha o processo de formacao dos alunos. 

FERRAZ reforca essa questao quando coloca que: 

Percebemos que a questao do papel de cada profissional e sua postura precisam ser 

trabalhadas, pois, o profissional, tanto o gestor quanto os demais membros da instituicao, 

devem assumir o compromisso de remover esses obstaculos e juntamente com a familia 

discutirem o que e fundamental para que o educando tenha esse olhar questionador e e isso 

que o faz format a sua identidade social e o despertar para o mundo que o cerca. 

Cada gestor deve garantir que dentro da sua instituicao isso nao aconteca, fazendo 

planejamentos que preparem os profissionais para atender a essas necessidades do educando, 

fazendo assim estara garantindo que a liberdade e a autonomia sejam trabalhadas de forma 

clara autonoma para todos. 

Analisado esses pressupostos e outros nao citados neste projeto Luck apresenta que o 

diretor de escola e responsavel pela dinamica social e deve articular a diversidade para dar-lhe 

unidade e consciencia, na construcio do ambiente educational e promover com seguranca a 

conhecer e explorar o mundo, sera a medida que o aluno tera para pensar e questionar sobre o 

mundo. 

Observando o comportamento humano e a inquietude 
que apresentamos desde a infancia frente as diferentes 
questoes que nos cercam, e possivel perceber que temos 
sempre uma atitude questionadora para conhecer e 
explorar o mundo. Quando criancas, descobrimos e 
conhecemos atraves dos nossos inesgotaveis 
questionamentos. (FERRAZ, 2000, pag. 59) 

Desse modo vamos percebendo que nao fomos 
estimulados a perguntar e, sendo essa a realidade 
encontrada na familia e na escola, vai incorporando uma 
atitude sempre passiva, sempre esperando que nos 
ensinem para que possamos conhecer e entender o que 
esta a nossa volta. (2000, pag. 59) 
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forrnacao de seus alunos partindo de uma mudanca que venha contribuir para uma excelencia 

na qualidade da educacao em nosso pais. 

Falando assim acreditamos que esta mudanca deve partir das atitudes na gestao. 

Atitudes essas que vive um periodo de transicao, mas que nao podemos deixar de mostrar 

criticamente essa etica primada pela gestao escolar competente e comprometida. 

Neste sentido comumente se confunde etica com moral, mas isso e inaceitavel, pois a 

palavra etica vem do gregozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos, que significa "modo de ser", "morada humana", ou carater 

enquanto forma de vida adquirida ou conquistada pelo homem, sendo assim leva tempo para 

ser construida e nem sabemos se chegara a um ponto de ser considerada acabada, pois o que 

detennina a etica no homem e a uniao do permanente (o desejo) e o mutavel (a estrutura). 

A etica pode ser considerada como algo que torna um ambiente melhor e propicio para 

morada humana em diversas areas inclusive no material, psicologico e espiritual. Ela nib 

pode ser confundida com moral, pois etica e principio, moral sao aspectos de condutas 

especificos, a etica entra na moral para respeitar suas ideias e cuitura, e permanente, ha 

possibilidade de mudancas, como tambem e universal, e regra, e teoria, ja a moral e um 

regime fechado e temporal, e cuitura, conduta da regra e pratica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A palavra moral e considerada normalmente sindnimo de 

etica. Mas, olhando com atencto para a casa e para os 

pequenos detalhes que regulam o dia-a-dia da vida na 

casa, podemos fazer uma distincao muito util, sobretudo 

para tempos criticos, quando os ventos e os terremotos se 

abatem sobre a casa: etica e a casa, a estrutura global, 

feita de alicerces, vigas, paredes e telhados. Moral 
abrange os costumes estabelecidos, as normas de 

funeionamento da vida dentro da casa, os detalhes 

variados e as vezes tab arraigados nos costumes. (SUSIN, 

1999, pag. 50). 

Quando se fala sobre responsabilidade, lealdade, iniciativa, honestidade, sigilo, 

competencia, coragem, perseveranca, compreensab, humildade, imparcialidade, otimismo, 

logo, pensa-se no respeito dos direitos do cidadab e na busca de uma vida digna para todos e 

isso e etica pessoal, principios estes que devem fazer parte da conduta humana e expressa nas 

acdes do cotidiano da escola, na profissao de cada um obedecendo e praticando um conjunto 

de normas de conduta que foram come^ados a se formar na infancia que se constroi ao longo 
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da vida das pessoas e em conjunto com o outro, sem passar por cima dos direitos dos outros e 

nem tirando os deveres que os outros devem cumprir. 

Como dizia Rosa Dantas ministrando um curso de etica nas organizacoes 

publicas, que o sujeito moral e aquele que intui os valores como fruto da intersubjetividade, 

descobrindo aquele que convem a sobrevivencia e felicidade do sujeito na medida em que 

pertence a um grupo, e a pessoa para viver na integra a sua moral. Deve ser consciente, 

agindo com reflexao; ser dotado de vontade; ser responsavel enfim ser livre, ou seja, ter 

autonomia, pois o ato moral e livre e obrigatorio. 

Vivendo em sociedade, nao basta ao ser humano, viver tranquilo e ensimesmado em 

seus proprios valores; e preciso viver, tarn bem, em harmonia com a sociedade de que faz 

parte. Como cidadao, deve o ser humano conduzir-se eticamente nos seus contatos com seu 

semelhante; o proprio Estado deve se eticizar, tratando eticamente aqueles que nele se 

integram, de maneira que se o individuo tern deveres para com o grupo no qual vive, este por 

sua vez tern deveres para com o individuo. Ora, e preciso nao esquecer que nas sociedades 

nao se constatam relacoes apenas individuals, mas tambem entre grupos, as quais nao podem 

ficar excluidas do ambito da moral e que tern consequentemente, de ser reguladas por normas 

eticas. Aqui se observa um fenomeno hoje marcante: o homem/mulher e um ser que trabalha 

que produz e que, por isso, deve ser preparado para produzir mais e melhor. Em oposicSo ao 

cidadao abstrato, surge o homem concreto, o operario, o homem do cotidiano, pelo que, como 

assinala Georges Burdeau, em sua obra "A Democracia", o homem identifica-se ao 

trabalhador, visto que, sem trabalho, deixa de existir, surgindo o povo dos homens situados 

como o povo dos trabalhadores. 

No ambito da etica geral nao deve o individuo esquecer de sua situacab profissional, e 

aqui vale salientar um gestor educador, que nao so se limita a parte burocratica de sua sala de 

direcab, mas que vai alem dela, percorre por toda a esfera educacional e quanto mais 

importante e elevada for a atividade desempenhada, tanto mais a etica deve ser projetada 

sobre o profissional, impondo-lhe uma conduta que nao o prejudique como trabalhador e 

gestor educador. Alias, como fala MARIO, (1993, pag.20),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quanto mais transcende e 

influente for a profissao, tanto mais exigente ela sera do ponto de vista etico, e maiores 

deveres impord.". 
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Portanto, sem exercer determinada profissao e antes de ingressar numa faculdade, o 

estudante deve fazer uma opcao profissional consciente, Feita a escolha, prepara-se consciente 

e convenientemente para o exercicio da futura atividade. Precisamos de profissionais que, 

ingressando na atividade respectiva, o facam conscientemente, com dignidade e sem aquela 

reprovavel ansiedade pelo lucro e realizacoes faceis. Na verdade, todas as profissoes e, com 

elas, toda a sociedade, sofrerao quando exercidas por individuos inaptos, desajustados e sem 

nivel etico condigno. 

Ademais, ha gestoes que ficam ainda mais comprometidos quando exercidas por 

individuos desprovidos da indispensavel vocacao a lideranca; muitas pessoas, sem aptidao 

para tal cargo, nao podem tornar-se bons profissionais a merce de seu esforco, como diz 

MARIO, (1993, pag. 40), por maior que seja sua boa vontade um profissional nao pode ser 

bom sem que tenha vocacao e aptidao para tal. Mais, o proprio temperamento e marca do 

sucesso ou insucesso em certas profissoes; pessoas hesitantes, timidas, nao serao, nunca, bem-

sucedidas em atividades que exijam iniciativa, coragem e franqueza. 

Quando os freios morais e religiosos se mostram robustos, os preceitos etico-

profissionais eram, sem duvida, mais respeitados, porem, no momento em que os bons 

costumes passaram a ser descumpridos, a repressao nao castigou apenas a vida social, mas o 

proprio exercicio das profissoes: indisciplina, ambicao desmedida, febre de poder tornaram-

se, infelizmente as metas de muitos. Por outro lado, e de se observar que, quando os meios de 

comunicacab eram limitados e de alcance relativo, as mas sementes nao eram difundidas com 

a extraordinaria rapidez de hoje, nao havendo, nem de longe, a divulgacao do luxo e do 

consumismo desenfreados que se observam atualmente. Paralelamente, o avanco tecnologico 

da producao ilimitada, lastreada pela concorrencia - as vezes, desleal - e a publicidade, era 

muitos casos, inescrupulosa. Mais, a lamentavel confusao que se faz entre democratizacao e 

massificacab do ensino golpearam profundamente as profissoes mais nobres. Estas, quando 

contavam com quadros reduzidos de praticantes, tinham seus quadros muito mais 

selecionados do ponto de vista da aptidao e do intelecto, porem, na medida em que as 

profissoes foram sendo massificadas, multidoes de novos "profissionais" congestionaram o 

campo de trabalho, levando assim muitos sem condicoes intelectuais e morais para exercer * 

tais profissoes. O que bem nos afirma MARIO, (1993, pag. 36), 
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EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA precisamente Isto que tern acontecido e esta 

acontecendo todos os dias: profissoes tradicoes morais 

insignes, que pareciam imunis ao mal da corrupcao ou da 

desonestidade, dao sinais impressionantes de 

desnivelamento, com grave prejuizo para a reputacab e 

unidade das mesmas e para a propria consciencia 

coletiva. no seio da qual se verificam naturais crises de 

inquietayao, de deseonfianca etc. (MARIO, 1993, pag. 

36). 

Enfim, e importante ressaltar o fato em que o way of life materialista, frivolo e 

antietico que hoje corroi as estruturas socials nao deixam de ser, no fundo, questoes de ordem 

moral. Eis as razSes pela qual o interesse pela etica profissional comeca a aumentar junto 

aquele que procuram vislumbrar o amanha, a exemplo dos educadores que estao diretamente 

relacionados em preparar profissionais para atuar em todas as esferas socials. 

UNIVERSiDADE FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

B1BU0TECA SETORIAL 

CWAZItRMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ABAiBA 

24 



Para que esse trabalho fosse realizado contamos com 13 pessoas inscritas e maiores de 

Idade, dentre elas: 07 diretores escolares, 01 secretaria, 01 pai de aluno, 01 coordenadora 

pedagogica, e 03 professores, os mesmos servidores publicos municipais de Vieirop61is - PB. 

O referido mini curso foi realizado na Secretaria Municipal de Educacao e Cuitura de 

Vieiropolis nos meses de Julho, agosto e setembro, dividido em 08 encontros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 - Analise do Estagio 

l°dia 

No primeiro encontro para initio da tematica mostramos a justificativa da escolha do 

tema e a importancia de se trabalhar gestao e etica no contexto escolar. Antes de iniciarmos a 

exposicao do tema aplicamos um questionario para sondar o conhecimento previo da turma 

sobre o tema gestao e etica, e a perspectiva de cada um sobre o mini curso. 

Observamos que apesar de ser um tema comum no dia-a-dia de cada um, o conceito 

dos mesmos ainda era confuso para a maioria. 

Apresentamos atraves de slides o conceito historico da administracao publica a fim de 

mostrar onde nasceu a administracao escolar, sua semelhanca com as empresas e sua funcao 

como responsavel em dirigir uma instituicao publica. Mostramos tambem que as empresas 

nao estavam distante da nossa realidade escolar sendo que a empresa e a escola tern estruturas 

semelhantes, mas objetivos diferentes. 

Na medida em que analisavamos sobre a "ooisa" publica e a "coisa" privada, 

detectamos entre eles bastante interesse em saber mais sobre os direitos e deveres de cada um 

dentro da instituicao. 

No final da aula vimos que mesmo com as dificuldades em responder os questionarios, 

eles se mostraram perseverantes no mini curso. 
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2° dia 

No segundo encontro, constatamos o interesse, pois houve uma boa repercussao e 

muitos nos procuraram para participar do mini curso. 

Trabalhamos um quadro com os enfoques das mudancas de paradigmas com modelos 

que temos e o modeio que queremos, para a evolucao da administracao escolar para gestao a 

partir de mudancas de paradigmas. 

Levantamos um debate, onde cada um falou sobre a sua pratica e em que angulo esta a 

sua instituicao, se estar no paradigma vigente, ou no emergente. Com o debate notamos que as 

escolas do municipio estao no meio termo, onde se flexibilizaram para aderir a um modeio 

novo e dinamico de paradigma da educacao. 

3° dia 

Iniciamos o terceiro encontro com um quadro onde cada um aleatoriamente escreveu o 

que entendiam sobre os tennos cidadania, democracia e educacao. Explicamos cada um dos 

termos aproveitando a opiniSo de cada um dos participamos, sendo que ha opiniao um pouco 

vaga e contraditoria. 

Percebemos a grande dificuldade que a turma possuia em responder de forma clara e 

coerente o que era cada um dos termos e a relacao entre eles com o cotidiano escolar. Baseado 

nas dificuldades, procura de forma dinamica esclarecer o que eram os respectivos termos. 

4° dia 

No quarto encontro levamos para sala a dinamica das bexigas, musicas e DVD, 

seguida de perguntas onde cada um pode da sua opiniao sobre o tema. As perguntas eram 

colocadas nas bexigas e baseado no conhecimento adquirido nos encontros anteriores os 

participantes respondiam o que estava sendo perguntado. 
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Percebemos a dificuldade que cada urn sentia para responder as perguntas que eram 

levantadas apesar de que tudo que era abordado na aula tinha sido iniciado na aula anterior. 

Entao, pensando nessas dificuldades levamos prendas para os que nao souberam responder e 

levantamos o debate com a pergunta nao respondida. O que mais nos chamou atencao foi que 

por mais remexido que ja estivesse sido o tema ainda existia dificuldade em organizar as 

ideias, entao procuramos trabalhar isto de forma descontraida, tentando superar essas 

dificuldades. 

5° dia 

Abrimos o quinto encontro com uma frase motivacional de Ferreira Gullar que dizia 

"A etica deve fundar-se no bem comum, no respeito dos direitos do cidadao e na busca de 

uma vida digna para todos". A partir de um texto produzido e digitado fizemos o estudo 

teorico do conceito de etica, como reflexao filosofica sobre a moralidade e a moral como algo 

pratico e mutavel, apresentando a diferenca e a relacao entre etica X moral, os principios em 

que a etica se fundamenta que e o amor e respeito a si, aos semelhantes, a Deus, a Natureza e 

a justica. Em seguida, dividimos a turma e distribuimos textos diferenciados para reflexao e 

exposicao de opinioes acerca dos dilemas e a moral das historias contida nos textos. Nestes 

falava-se sobre a etica na visao da religiab, da sociedade e a etica individual, no final da aula 

escutamos a turma e observamos a interaclo e a diversidade de opinioes. 

Tarn bem neste encontro foi possivel tecer pontos que inibem e bloqueiam os 

principios de etica, democracia, cidadania e educacao, tais como: o autoritarismo, egoismo, 

auto-suficiencia, conflitos, meias-verdades, a inveja, entre outros. 

6° dia 

No sexto encontro fizemos um circulo e distribuimos um material para contextualizar 

que desde cedo na familia, comeca nossas contribuicoes para uma boa ou ma formacao. 

Buscamos mostrar atraves da psicologia a formacao da identidade, depende de cada um de 

nos se existirao dentro da escola ou nas nossas casas criancas questionadoras ou passivas. 
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Tudo isso nos abordamos para fazer aos participantes esta simples pergunta. Mediante 

tudo o que foi apresentado qual a postura do profissional docente? 

Notamos que essa pergunta os deixou bastante entusiasmados e todos queriam falar na 

mesma hora dando sua opiniao, dando-nos bastante trabalho para controlar a confusao e 

organizar o debate com as perguntas seqiienciadas. Cada um foi falando como poderia 

contribuir e o que era seu papel enquanto profissional e sua contribuicab para a formacao dos 

educandos. 

Este encontro foi muito proveitoso, pois, experiencias novas foram trocadas e a 

conquista de novas atitudes para o cotidiano dos educadores. 

7° dia 

Introduzimos o setimo encontro com uma oracao sobre a etica em cd de Gabriel 

Chalita entitulado: Educar em Oracao, onde a turma observou e viveu um momento de 

introspeccao e muita atencao ao tema que resumia tudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o que tinha sido visto, preparando 

assim para vermos um documentario relatado mais adiante. 

Em seguida apresentamos uma conclusao de como e quando um profissional e etico 

nas relacoes profissionais, sendo esses pontos aprovados por todos presentes no encontro, pois 

tratava da realidade de nossas organizacoes publicas, ou privadas tais como: 

• Nao trabalhar pelo valor que ganha, mas pelo que e capaz de fazer mais; 

• E autentico, nao usa disfarces; 

• E etico ate mesmo quando acha que ninguem esta olhando, tendo a certeza que 

sua companhia e sua consciencia; 

• Nao e controlador do tempo. Termina tudo o que comecou e o tempo extra 

podera ser seu diferencial; 

• iNao auionza ouira oessoa a assmar o oonto nor voce, ou execuiar iare:„ 

sfto suas; 

• Nao retem conhecimentos e informacoes, mas universaliza; 
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• Cresce pela sua forca, criatividade e vontade. Constroi sua base. Conquista o 

seu proprio espaco. Nao fazendo do outro trampolim; 

• Assume a responsabilidade dos seus erros e falhas, sem por em risco a sua 

credibilidade; 

• Nao comenta a vida amorosa, pessoal ou familiar com os demais membros da 

escola tanto externo como interno, a nao ser em termos gerais; 

• Nao faz da escola um comercio; 

• Nao fala alto, ou da risadas. Pois este comportamento e improprio e pode 

incomodar quern esta em outras salas ou nos corredores; 

• Trata bem toda a comunidade escolar tanto interna quanto externa. Tern boas 

maneiras, pois e uma obrigacao; 

• Espera sempre o outro acabar de falar para que se possa argumentar ou contra 

argumentar. E se duas ou mais pessoas estiverem conversando, jamais entra na 

conversa, sem ser apontado. A opiniao dada podera nao ser bem vinda; 

• Respeita todos os assuntos confidenciais da escola; 

• Jamais comenta em publico durante as horas vagas qualquer incidente 

ocorrido na escola; 

• Evita maledicencias. Jamais critica o gestor ou seus colegas de trabalho na 

presenca de terceiros; 

• Respeita sempre a intimidade e a individualidade do outro; 

• Bate na porta antes de entrar na sala. 

Esses pontos levantaram debates, percebendo assim o interesse de cada um ao expor 

suas opinioes e uma busca constante por mais teorias e reflexoes, dando sugestoes de outros 

cursos como "relacoes humanas", que pudessem dar sustentacao a sua pratica como 

profissional de educacao e gestores escolares no convivio consigo, com Deus, com o outro, 

com a Natureza e com a justica, principios estes que cremos, nortearem a etica profissional. 

Embasando nosso tema exibimos o documentario: "Contagem Regressiva para a 

Eternidade" que em seu conteiido tras as consequencias da falta de etica no mundo, ou seja, a 

ausencia da verdade absoluta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Concluindo que nao ha uma etica e nem uma Moral se nao passar por Deus que e o 

unico que possui a Verdade e uma moral absoluta. Sem Deus nao ha etica, o mundo vive em 

crise de etica, por que as pessoas estao perdendo a fe e nao sabem em que e em quern 

acreditar. 

8° dia 

No oitavo encontro fizemos uma reflexao acerca de tudo que foi visto e trabalhado, 

comparando com o conhecimento que os cursistas tinham antes do mini curso, isto foi feito 

atraves de questionario aparentemente semelhantes sendo mais complexos e completos que o 

do primeiro encontro. 

Os cursistas interagiram respondendo bem os questionarios e comentando que a parti r 

deste mini curso passou a ver a escola com um novo olhar e tinha assimilado uma nova visao 

sobre seu compromisso e postura profissional. 

Fizemos um passeio na escola para que pudessem perceber com esse novo olhar onde 

poderia contribuir para a melhoria na qualidade da educacao com uma gestao democratica 

perpassada pela etica profissional e de como a partir dai adquirir novos conhecimentos e 

informacoes agora nao mais guardadas para si, mas eompartilhados. 

Atraves de textos reflexivos trabalhados intensificou-se e reforcou o assunto de uma 

forma agradavel e descontraida. Encerramos com uma auto-avaliacao em etica, onde de 

acordo com suas acoes e comportamentos puderam observar seus pontos fracos e em que 

pontes carecem estabelecer metas para melhorar sua pratica e seu envolvimento com a etica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 - Analise dos Questionarios 

Iniciamos nossas aplicacdes em julho de 2007, nossa pesquisa teve como base a 

situacao das escolas municipals de Vieiropolis, onde analisamos nos principios de uma gestao 
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democratica e a etica profissional. E para isso elaboramos e aplicamos questionarios antes e 

depois do mini curso como forma de verificar o grau de conhecimento de cada um sobre o 

tema e desenvolver novos olhares sobre os mesmos. 

No primeiro questionario perguntamos o que eles entendiam sobre gestao uma das 

cursistas M.P colocou que gestao era "organizacao e amor" em seguida M.J disse que era 

"administrar democraticamente", percebemos que no primeiro caso a concepcao da diretora 

era muito restrito e refletia uma ausencia de reflexao sobre a pergunta feita, ja a segunda 

demonstra ter uma visao mais refletida e consequentemente capaz de atender a todos com 

direitos iguais e mais participacao de todos na tomada de decisao, proporcionando um espaco 

onde pense coletivamente e decida pelo que for melhor para a escola. 

Em seguida perguntamos o que eles entendiam sobre etica, a cursista R.L respondeu 

que etica era "respeito para si e para o proximo" a cursista M.F colocou que etica era "saber 

respeitar no geral, nao somente os seres humanos, mas tambem a natureza". Percebemos que 

os dois conceitos demonstravam que a etica significa respeitar o proximo, a si e o meio 

ambiente. As cursista foram felizes em suas respostas, pois a etica passa por esse respeito de 

opinioes, valores de cada um e tambem os seus em relacao a tudo que os cercam. 

Pedimos tambem que diferenciassem etica de moral. A cursista A.J respondeu que 

"moral voce ja tras ela desde que se entende por gente. E etica voce adquire atraves do 

tempo". M.A colocou: "apesar de que moral e etica caminham juntas, moral e parte de voce, 

por isso temos que ser verdadeiros. Ser etico e obedecer a regras ou normas e respeitar as 

opinioes dos outros e aprender a dar sugestoes". Neste sentido ser etico e saber refletir, e 

produzir seus conhecimentos nao ha como aprender com o tempo, mas conquista-ia 

individualmente. 

Perguntamos tambem se o corpo administrativo da escola, ou seja, os gestores se 

reunem para discutir, planejar e avaliar o piano de acao. A cursista M.J respondeu: "A gestao 

juntamente com os docentes e a supervisora, planejam e avaliam o piano de acao levando em 

consideracao a realidade do aluno, pois sabemos que e a partir do conhecimento previo que as 

capacidades sab desenvolvidas" e a diretora A.J respondeu que nao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNtVERSSDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 7 ? 

BIBUOTEtASFJORIAL 



Observamos duas realidades diferentes no mesmo municipio, como tambem a 

necessidade de trabalharmos essa realidade e vermos que nao podemos continuar 

presenciando essa enonne distancia entre o que se produz na academia e o que os gestores 

constroem nas escolas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como ser observado a gestao e a etica na pratica pedagogica e um tema que deve ser 

refletido constantemente e permanentemente trabalhado na sociedade para que se atinja a 

escola que almejamos, com democracia, cidadania, liberdade e etica, pois o gestor nao deve se 

limitar as partes burocraticas, mas deve exercer o papel de gestor educador, que vai alem da 

sua sala e enxerga a escola em toda sua plenitude. Sendo capaz de alimentar os sonhos de toda 

comunidade escolar que espera e almeja alcancar uma escola, uma educacao para todos com 

todos unidos pela educacao. 

Em conclusao, gestao e um ato de administrar, de gerenciar democraticamente, 

levando em considera^ao a participacao coletiva e lutando por uma escola autonoma e de 

qualidade, podendo assim ver a importancia dessa gestao para a escola como responsavel pela 

preparacSo dos cidadaos dignos e competentes para a sociedade e se torne um profissional de 

qualidade e em que sua pratica prime pela reflexao de suas acoes. 

Ja falando de etica, esse precioso bem, arte da boa convivencia, essa palavra tao ouvida e 

pouco praticada em nosso meio e a reflexao da moralidade, saber respeitar os outros e suas 

diferencas, sendo capaz de ver esse codigo de conduta que visa o bem olhando que no palco 

da vida todos sao protagonistas, pois nao ha ninguem menor que ninguem, superando as 

diferencas e capaz de conviver nesse mundo sem guerras, violencias, egoismos, sabendo olhar 

a seu redor e se ver como responsavel pelas conseqiiencias, principalmente na pratica 

pedagogica. As atitudes erradas do gestor na educacao, mata da mesma forma que os erros 

medicos na medicina. 

Enfim esperamos com esse trabalho despertar um novo olhar desses gestores em 

relacao a sua pratica, provocando uma reflexao acerca do seu papel na instituicao e assim 

incentivar novas propostas de forma a contribuir para o trabalho coletivo, participativo, onde 

todos tenham o direito de ser ouvido e o dever de ouvir e quebrando as barreiras das relacoes 

com o outro, poder viver esse chamado a felicidade, ao service, pois e na conviccao que 

nascemos para servir a humanidade que nasce a etica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-nfegsfSS0RES
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UNI VERS IDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMIC A DE EDUCACAO 

CAMPUS DE CAJAZEIRAS - PB 

QUESTIONARIO 

F Agora para voce o que e uma gestao democratica? De exemplos. 

2° O que e etica profissional? De exemplos. 

3° Qual a diferenea entre moral e etica profissional? 

4° Numa situacao de conflito dentro da escola, qual o seu primeiro posicionamento? De 

exemplos. 

5° O corpo administrativo da escola, ou seja, a gestao se reune para discutir, planejar e avaliar 

o piano de acao? 

UNIVERS'.DADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO OE FORMACAO OE PROFESSORES 

B1BU0TECASET0RIAL 

CWWEIWS'PARAlBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UNIVERSE)ADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNTO ADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

MINI CURSO GESTAO E ETICA 

Ministrantes: Kalidiany Belo Gadelha Morais 

Veronica Gomes Moreira 

l°Aula 

O que voce entende sobre gestao? 

O que voce entende sobre etica? 

Como voce ve a relacao gesto e etica? 

O que voce espera aprender neste Mini curso? 

Bom trabalho! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A etica e um fundamento do bem comum. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMIC A DE EDUCACAO 

MINI CURSO GESTAO E ETICA 

AUTO-AVALIACAO EM ETICA 

Voce faz etica? 

Faca uma auto-avaliacao de acordo corn suas acoes e comportamentos. 

Nas respostas abaixo, o 1 representa fraco envoi vimento e o 5 forte 

envolvimento. 

01 Defendo os principios eticos. 1 2 3 4 5 

02 Son responsavel pelas minhas decisdes. 1 2 3 4 5 

03 Tenho coragem para fazer o que deve ser feito. 1 2 3 4 5 

04 Meus principios e valores sao definidos. 1 2 3 4 5 

05 Evito o humor agressivo, que sempre acaba machucando as pessoas. 1 2 3 4 5 

06 Sinto que o meu progresso vem de acordo com o que desempenho. 1 2 3 4 5 

07 Sou preocupado com o sentido e objetivo de que faco. 1 2 3 4 5 

08 Desenvolvo no meu grupo um clima de harmonia. 1 2 3 4 5 

09 Mantenho a mente abeta. Aceito opinioes contrarias e procuro 

entende-las. 

1 2 3 4 5 

10 Valorizo a integridade e atitudes eticas. 1 2 3 4 5 

Some os pontos assinalados: 

Se voce conseguiu menos de 50 pontos seu comportamento precisa melhorar. 

Observe seus pontos fracos e estabeleca suas metas de melhoria. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMIC A DE EDUCACAO 

MINI CURSO GESTAO E ETICA 

Cursista: _ 

Viaje, oihe, Reflita e complete o quadro: 

Minna Escola (comportamento etico, espaco fisico, pedagogico e politico) 

Como e? Como eu gostaria que fosse? 0 que falta? 

Comentario: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECASETORIAL 
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UMVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

MINI CURSO GESTAO E ETICA 

Questao 

1 -Tradicionalmente, a ligacSo mais importante entre a religiao e a etica baseava-se na ideia de 

que a religiao proporcionava uma razao para praticar o bem. Desta forma, os virtuosos seriam 

recompensados com a bem-aventuranca eterna, enquanto os outros nao conseguiriam a 

salvacao. 

E considerado um ser etico, aquele que obedece as leis morais motivadas pelo interesse 

pessoal? 
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