
Univcrsidade Federal 
de Campina Grande

Ceniro de Formatao de Professores 
Unidade Academica de Educa^ao 

Campus de Cajazeiras - PB

NYEDJA NARA FURTADO DE ABRANTES

GESTAO ESCOLAR DEMOCRATICA: TECENDO REFLEXOES

CAJAZEIRAS -PB 
2016



N YED JA  NA RA FURTADO DE ABRANTES

GESTAO ESCOLAR DEMOCRAtICA: TECENDO REFLEXOES

Trabalho de Conclusao de Curso apresentado a 
coordenapao de Pos-Graduapao Lato-sensu em 
Planejamento e Gestao Escolar da Unidade 
Academica de Educafao, do Centro de 
Forma^ao de Professores da Universidade 
Federal de Campina Grande como requisito 
parcial para obtenpao do titulo de especial ista, 
sob orientaqao da Prof. Dr1. Maria Gerlaine 
Belchior Amaral.

CAJAZEIRAS-PB
2016



Biblioteca Setorial do CDSA. Maio de 2023.

Sume - PB



Dados Intemacionais de Cataiogagao-na-Publicagao - (CIP) 
Denize Santos Saraiva - Bibliotecaria CRB/15-1096 

Cajazeiras - Paraiba

A 16 lg Abrantes, Nvedja Nara Furtado de.
Gestao escolar democratica: tecendo reflexoes / Nvedja Nara Furtado 

de Abrantes. - Cajaz.eiras, 2016.
I?p
Bibliografia.

Orientadora: Profa. Dra. Maria Gerlaine Belchior Amaral.
Artigo Cientifico (Especializagdo em Planejamento e Gestao Escolar) 

UFCG/CFP. 2016.

1. Gestao escolar. 2. Gestao democratica. 3. Coordcnagao pedagogica. 
4. Participagao. I. Amaral. Maria Gerlaine Belchior. II. Universidade 
Federal de Campina Grande. III. Centro de Formagao de Professores. IV. 
Titulo.

UFCG/CFP/BS CDU - 37.07



N Y E D JA  NARA FURTADO DE ABRANTES

GESTAO ESCOLAR DEMOCRATICA: TECENDO REFLEXOES

Artigo aprovado em:______ de_______de 2016

Banca examinadora

Prof. D f . Maria Gerlaine Belchior Amaral- Orientadora 
UAE/CFP/UFCG

Prof. Dr. Wiama de Jesus Freitas Lopes - Examinador 1 
UAE/CFP/UFCG

Prof. Dr. Jose Amiraldo Alves da Silva - Examinador II 
UAE/CFP/UFCG



3

GESTAO ESCOLAR DEMOCRATICA: TECENDO REFLEXOES

Nyedja Nara Furtado de Abrantes1

RESUMO

O presente artigo constitui-se na atividade final do curso de Pos-gradua^ao em Gestao e 
Planejamento Escolar da Universidade Federal de Campina Grande -  Campus Cajazeiras-PB. 
Tern por objetivo tecer algumas considera^oes acerca da gestao democratica evidenciando, 
sobretudo o papel da coordenagao pedagogica e da gestao. A gestao democratica faz-se 
presente como uma nova postura diante da sociedade, e por isso, a visao dessa gestao tem sido 
ampliada, porem, ainda nao esta acontecendo em todas as instancias da educapao, o que se 
configura como eixo fulcral nas discussoes e reflexoes deste trabalho e ao longo do curso. Do 
ponto de vista metodologico foi realizada uma entrevista estruturada contendo dez perguntas 
sobre o tema, um levantamento bibliografico e coleta de dados pautada na abordagem 
qualitativa. A entrevista foi aplicada a gestora de uma escola publica da cidade de Sousa/PB. 
A analise dos dados obtidos neste trabalho levou-nos a reafirmar que a gestao escolar 
democratica e um desafio, e que a atua^ao do gestor e fundamental para conhecer a realidade 
escolar, dimensionar os problemas encontrados e descentralizar atividades para a execufao de 
um trabalho coletivo. A coordena<?ao pedagogica vivencia tambem esse contexto de desafios. 
E da coordena^ao pedagogica a a<?ao de acolher e se responsabilizar pela forma^ao docente, 
bem como, o estimulo para estabelecer uma gestao democratica com elos de autonomia e 
participa<?ao que pode mudar significativamente os rumos que a escola e a educagao dos 
sujeitos tomam.

Palavras-chave: Gestao Escolar. Gestao Democratica. Coordenaijao Pedagogica. 
Participa9ao.

ABRANTES. Nyedja Nara Furtado de. Pedagoga. 
Email:nyedjapedagoda«jhotmail.com.

Especializanda em Gestao Escolar.
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lNTRODUQAO

A gestao escolar desde sua existencia recebeu forte influencia das teorias 

administrativas e do sistema de produgao capitalista, de modo que os principios 

administrativos influenciaram significativamente o funcionamento geral da escola. A ideia da 

gestao escolar norteada por esses principios, de que escola pode ser tratada como empresa, 

alinhou-a ao sistema capitalista, e ainda, tornou-a em suas dimensoes uma organizaQao 

fechada em centraliza<poes, tecnicas, agoes de maximizagao de resultados, muitas vezes, sem 

conformidade com a dimensao humana e social necessaria a institui^ao educativa/formativa 

que e por excelencia.

Este trabalho tern por objetivo tecer algumas considerafoes acerca da gestao 

democratica evidenciando, sobretudo o papel da coordena^ao pedagogica e da gestao, o que 

se configura como eixo fulcral nas discussoes e reflexoes realizadas ao longo do curso. Do 

ponto de vista metodologico o trabalho realizou-se pautado na abordagem qualitativa. Foi 

realizado urn levantamento bibliografico e a coleta de dados foi atraves de uma entrevista 

estruturada contendo dez perguntas sobre o tema, a qual foi aplicada a gestora de uma escola 

publica da cidade de Sousa/PB.

Quanto a estrutura9ao do texto este apresenta a seguinte sequencia: Considera^oes 

acerca da gestao escolar, atribui^oes da coordenagao pedagogica; analise de uma pratica 

gestora, e por fim, sao apresentadas algumas consideragoes possiveis.

Gestao escolar: da dimensao tecnica a democratica

A gestao educacional e suas fun^oes constitutivas de organiza9ao por muito tempo se 

desenvolveu de forma fechada e centralizada. A participa9ao da comunidade nas demandas 

escolares nao se fazia presente na dinamica educacional e na implementa9ao da gestao, que a 

exemplo da administra9ao empresarial realizava um trabalho tecnico e apenas administrative.

As reflexoes de Felix (1989 apud Maia, 2008 p.32) sobre a trajetoria do conhecimento 

em administra9ao da educa9&o no Brasil apontam que "ha um esfor90 deliberado dos teoricos 

da administraqao de empresas em elaborar principios que sejam validos e generalizaveis para 

a administra9ao de outras organiza9oes, inclusive a escolar Porem, e possivel dizer que 

gestao e administra9ao mesmo que pare9am ser semelhantes, divergem nos objetivos, quando 

observado que nem todas as tecnicas da administra9ao podem garantir eficiencia no trabalho
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educacionai. Teixeira (1968 apud Maia, 2008, p.36) “[...] destaca que a administrapao escolar 

podera aprender alguma coisa da administrapao de empresas, entretanto jamais devera ser 

comparada a ela, E o autor supracitado acrescenta que "[...] o espirito de uma e de outra 

administrapao sao de certo modo ate opostos”. Em educapao, o alvo supremo e o educando a 

que tudo mais esta subordinado; na empresa, o alvo supremo e o produto material, a que tudo 

mais esta subordinado.

Percebe-se que na decada de 1990 a visao clara do que era gerir uma escola ja se 

apresentava, nao deixando de lado os enfoques da administrapao, sobretudo, compreendendo 

que a educapao nao pode ter os mesmos objetivos da administrapao, ja que o interesse desta 

ultima se reverbera em produzir e obter lucro. Entretanto, para administrar uma escola requer 

de seus gestores especializapao, formapao profissional e a evidente diferenpa que deve ser 

entendida, desde cedo, pelos profissionais da educapao no sentido de que todos sao 

coparticipantes desta gestao. Corroborando com este aspecto de que gerir a escola tern suas 

especificidades Tezani (2004, p, 177) assevera que

A gestao escolar cabe muito mais do que uma tecnica, cabe incentivar a 
troca de ideias, a discussao, a observapao, as comparapoes, os ensaios e os 
erros, e liderar com profissionalismo pedagogico. Cada escola tem sua 
propria personalidade, suas caracteristicas, seus membros, seu clima, sua 
rede de relapoes.

Pode-se depreender entao que as especificidades inerentes ao contexto educacionai 

nao se coadunam com uma pratica autoritaria, esta pode ate ocorrer, mas seus resultados nao 

serao os ideais para uma instituipao que tem o proposito de trabalhar com o desenvolvimento 

da pessoa humana. Dai o desafio de vivenciar uma progressiva busca de vivencia de processos 

democraticos na escola. Para Marques (2007, p, 72) “A participapao da comunidade na escola 

como todo processo democratico, e urn caminho que se faz ao caminhar e que so se 

solidificara a partir da transformapao da pratica das pessoas”. Assim, muito se discutiu para 

que a participapao de todos na realizapao do trabalho escolar acontecesse.

A gestao escolar com participapao e dialogicidade tomou espapos estabelecendo a 

transformapao das praticas. Isso porque passaram a considerar principios, tais como: 

flexibilidade, trabalho em equipe e a mudanpa de visao quanto a pratica de gerir as 

organizapSes escolares.

Pode-se dizer que a busca por uma gestao participativa e democratica surge com foco 

em desenvolver autonomia social e participativa nas demandas da gestao, desde o gerir as
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decisoes e colaboraqoes de todos os envolvidos na escola como responsaveis por esta, sendo o 

gestor a pessoa que intermedeia e incentiva para que essas a?oes aconte9am.

Essas reflexoes se materializam e se consolidam na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educapao (LDB - Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) que ao estabelecer os fins da 

Educa^ao Nacional determina o principio da gestao democratica no ensino publico.

No Art. 3, no Inciso VIII estabelece que os sistemas de ensino deverao desenvolver a 

democracia participativa.Alem disso,nos Artigos 14 e 15 da LDB, as determinagoes sao 

claras:

Art. 14 - Os sistemas dc ensino defmirao as normas da gestao democratica 
do ensino publico na educaqao basica. de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes principios: I Participaqao dos profissionais da 
educaqao na elaboraqao do projeto pedagogico da escola:
II. Participaeao das comunidadcs escolar e local cm conselhos escolares ou 
equivalentes.
Art. 15 - Os sistemas de ensino assegurarao as unidades escolares publicas 
de educaqao basica que os integram progressives graus de autonomia 
pedagogica e administrativa e de gestao financeira, observadas as normas de 
dircito financeiro publico.

O que ocorreu na pratica foi determinafao do principio de uma autonomia delegada, 

porque a Lei decreta a gestao democratica, como participaqao de todos os envolvidos nas 

instancias administrativa, financeira e pedagogica da escola, sendo estes interessados em 

defender uma educaqao com boas condiqoes de aprendizagem e qualidade de ensino.

Para Gadotti (2004, p. 4)

A Gestao Democratica e. portanto, atitude e metodo. A atitude democratica e 
necessaria, mas nao e suficiente. Precisamos dc metodos democraticos dc 
efetivo exercicio da democracia. Ela tambem e um aprendizado, demanda 
tempo, atcnqao e trabalho.

Nesse sentido, a gestao democratica se configura como um modo de pensar e agir nos 

quais se busca coletivamente definir os rumos que a escola deve tomar, considerando que 

estes acontecem num processo continuo e de reavalia^ao de aqoes, ou seja, mudan^a de 

postura diante de praticas tradicionais que estao arraigadas na cultura escolar.

Assim, concordamos com Libaneo (2002, p. 87) quando assinala que “a participaqao e 

o principal meio de assegurar a gestao democratica, possibilitando o envolvimento de todos os 

integrates da escola no processo de tomada de decisoes e no fiincionamento da organizaQao 

escolar”.
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0  trabaiho de uma gestao democratica e fundamental para a construpao de uma pratica 

pedagogica participativa que, ao mesmo tempo em que transforma promove dialogo, debates 

e participapao integral dos envolvidos com o processo escolar, o que e necessario para que 

esta gestao acontepa. Ainda sobre esta tematica o autor supracitado acrescenta,

0  principio participative nao esgota as apoes necessarias para assegurar a 
qualidade de ensino. Tanto quanto o processo organizacional, e como um de 
seus elementos, a participapao e apenas um meio dc alcanpar melhor e mais 
democraticamente os objetivos da escola, os quais se localizam na qualidade 
dos processos de ensino e aprendizagem. Em razao disso, a participate  
necessita do contraponto da direpao, outro conccito importante da gestao 
democratica. que visa promover a gestao da participapao.

Nessa perspectiva, a gestao democratica na promopao de uma gestao tambem 

participativa se desenvolve se o gestor como um diretor-articulador exercer uma Iideranpa 

democratica, quando consegue dividir as demandas escolares com professores, funcionarios, 

pais de alunos, alunos e toda comunidade escolar (PADILHA, 2003). Portanto, o fazer de um 

gestor democratico, alem dos conhecimentos tecnicos e administrativos que Ihe sao proprios, 

envolve tambem os principios eticos e de participapao do seu grupo de trabaiho.

E ainda funpao do gestor democratico viabilizar o trabaiho no ambito escolar abrindo 

espapos, e sendo o conhecimento da realidade escolar a qual pertence uma constante busca. 

Para Veiga (1995, p.89) “E indispensavel que a escola conhepa a realidade do aluno,

Nesse contexto, percebemos que nao somente o gestor precisa transmitir credibilidade 

no interior da escola, mas toda a sua equipe, incluindo professores, coordenador e 

funcionarios. Esta credibilidade deve estender-se ao espapo fora da unidade escolar e alcanpar 

comunidade, pais e alunos. Ainda sobre esta tematica a autora supracitada acrescenta que,

A gestao democratica exige a compreensao cm profimdidade dos problemas 
postos pela pratica pedagogica. Ela visa romper com a separapao entre 
conceppao e execupao, entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a pratica. 
Busca resgatar o controle do processo e do produto do trabaiho pelos 
educadores.

Portanto, quern faz a escola implementar uma gestao escolar participativa e 

democratica sao todos os envolvidos, que preocupados com a escola e com as mudanpas 

constantes do mundo atual, preza por buscar exercer este tipo de gestao.
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Coordenagao pedagogical instrumento eficiente na gestao democratica

A coordenagao pedagogica esta estreitamente ligada a gestao escolar. Podemos dizer 

que ambas se complementam, sendo que as agoes positivas ou negativas refletem uma na 

outra. E por esta forte relagao que as atuagoes especificas de cada fungao encontram-se 

justapostas para garantir a execugao de um processo educacional eficaz,

Assim, ao se pretender refletir sobre a gestao escolar e coordenagao pedagogica 

impoe-se a necessidade de aprofiindar discussoes na perspectiva de compreender as 

contribuigoes de ambas no cenario escolar e na organizagao do trabalho pedagogico, visto que 

cabe a cada uma responsabilidade e varias possibilidades de agao.

Para Libaneo (2005 apud Dabul, 2011) a principal atuagao da coordenagao pedagogica 

se insere em prestar assistencia pedagogico-didatica aos professores. Nesse sentindo, com as 

varias especificidades e mudangas que perpassam o contexto escolar, tanto a gestao escolar, 

quanto a coordenagao pedagogica necessita estar profundamente interessados no cotidiano 

escolar contemporaneo, urgente e plural que se forma na sociedade e que inevitavelmente 

adentra os muros da escola

Porem, mesmo sendo a fungao da coordenagao pedagogica precipua, sabe-se que um 

dos grandes desafios e conseguir formar um elo entre si, entre os docentes e a gestao, o que 

traduz numa atuagao que infere em varias possibilidades de agao, alem de sua atribuigao 

principal que e a formagao docente (SERPA, 2011).

Assim, no ambito escolar a coordenagao pedagogica tem objetivos que estao 

fincados em atribuigoes pedagogicas, mas, tambem faz parte do seu trabalho as relagoes 

interpessoais do grupo docente, de pais e docentes, docentes e discentes, mantendo-as de 

forma harmoniosa.

Portanto, e da coordenagao pedagogica o desafio de experienciar as demandas do dia 

a dia, desafios e conflitos de maneira a buscar reflexao sobre o trabalho desenvolvido, e ainda, 

junto com a gestao escolar direcionar a relagao com o grupo de trabalho para exercer uma 

Hderanga numa perspectiva democratica/participativa. Dai a importancia destes profissionais 

construir agoes coerentes, para atuar com etica diante dos docentes, de si, de fimcionarios, 

pais e alunos.
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Para tanto, necessitara considerar a forma<;ao de ambos e as dos sujeitos com os 

quais convivem, baseada em principios de forma^ao humana consolidada na etica, resultando, 

assim, num trabalho coletivo e de quaiidade em todos os aspectos no ambiente escolar.

Tendo em vista que a coordena^ao pedagogica na pessoa do coordenador 

pedagogico e urn mediador, conforme ressalta Dabul (2011 , p. 64) este

[...] precisa. por meios dos estudos, aperfei^oar-se, manter-se atualizado, 
para ter condigoes de realizar urn trabalho pedagogico capaz de descncadcar 
mudangas no professor, em suas praticas cotidianas e, talvez, nas praticas 
sociais mais amplas.

Percebe-se a responsabilidade e a relevancia do trabalho da coordenagao pedagogica, 

em que a todo momento lida com as mudangas e os impasses escolares, e que necessita 

inevitavelmente resolve-los no cotidiano da escola. Cabe ressaltar que necessita-se 

compreender essas mudangas, alem de conhecer e ler o mundo atual, sobretudo, o mundo da 

escola e dos sujeitos com os quais trabalha. E ainda, compartilha saberes com a gestao, de 

modo que considere as demandas do tempo atual, e responda as necessidades da comunidade 

escolar.

Dentre tantas atribuigoes do coordenador como formador docente, a de incentivar os 

professores a participarem de forma ativa nas demandas escolares, e essencial para a 

quaiidade do ensino e para estabelecer elos de experiencias e aprendizagens, visto que pela 

cultura escolar ainda e muito comum haver resistencia de multiplas formas no que se refere ao 

ato de planejar.

Semelhante a muitos dos desafios do coordenador incentivar os docentes nesse sentido 

de aprimoramento do planejamento requer: estrategias e interlocugao com o grupo, que unidos 

pelo objetivo de construir e melhorar a quaiidade do ensino tomam decisoes juntos na 

perspectiva de desenvolver agoes que a partir destas, de forma proativa, solucionem 

problemas educacionais do contexto escolar. Assim, o ato de planejar se consolida como 

ferramenta importante no campo pedagogico porque permite prever antecipadamente alguns 

problemas, e entao buscar formas de como lidar com estes e assim melhor responder as 

demandas da escola.

Convem lembrar que num grupo de trabalho o envolvimento de cada um e 

determinante para o exito da coletividade. Apenas o esforgo e empenho do coordenador nao 

garante totalmente a eficacia se cada um dos integrantes da equipe nao se perceber como
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responsavel na provisao de um ensino de qualidade. Os membros do grupo necessitam estar 

abertos ao dialogo e dispostos a participar apoiando a gestao e a coordenagao pedagogica.

Sobretudo, necessita haver um sincronismo entre ambos para que as agoes ocorram de 

forma exitosa Para Ferreira (2011, p. 169) “o coordenador pedagogico precisa desenvolver 

nele mesmo e nos professores determinadas habilidades, atitudes, sentimentos que sao os 

sustentaculos da atuagao relacional, como o olhar, o ouvir e o falar”. Desse modo, no cenario 

escolar, tanto o coordenador pedagogico quanto sua equipe precisam respeitar cada um no 

ambito das relagoes interpessoais, no que se refere as particularidades e diferengas de cada 

sujeito.

Descrever as atribuigoes do coordenador pedagogico e algo abrangente. Sua atuagao e 

imprescindivel na escola. Entre tantas atribuigoes, fazemos destaque para o fato de ter que 

acompanhar as atividades de sala, colaborando com o professor, elaborando diagnostics e 

cuidando do mais importante; a formagao continuada de professores, atento ao 

desenvolvimento profissional de cada um.

Enfim, a parceria harmoniosa entre coordenador pedagogico, gestor e docentes 

assegura um trabalho mais consistente, no que diz respeito a integragao de todos nas tomadas 

de decisoes e promogao de aprendizagens. E o coordenador pedagogico que envolve, acolhe e 

tern a capacidade de compreender sua realidade e a dos sujeitos, quando busca fazer uma 

leitura intencionalmente da realidade, na qual esta inserido.

A percepgao de uma gestora acerca da pratica da gestao escolar

Para tecer consideragoes acerca da gestao escolar buscou-se na pratica cotidiana de 

uma gestora elementos que nos permitisse questionar sua compreensao e atuagao sobre gestao 

escolar. Para esta gestora cabe a sua fungao organizar e administrar as atividades educacionais 

da escola, apontando leis e normas ao corpo docente e discente, o que implica nas 

competencias burocraticas, e principios relativamente administrativos, no qual, 

contraditoriamente compreende-se que estas competencias ultrapassam esse entendimento 

apenas de organizar e administrar.

A competencia de apontar leis e normas, alinha-se a uma tendencia conservadora, 

como um modelo, que como ressalta Sousa (2006, p. 58). “[...] enfatiza a obediencias as 

normas, valorizando a obediencia as regras e ao formalismo, em detrimento, por exemplo, do 

aperfeigoamento profissional”.
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Uma das inumeras competencias da gestao de fato e administrar burocraticamente a 

escola, conhecer os aspectos legais, e garantir o pleno funcionamento desta como organiza9ao 

social. Sobretudo, nenhuma a^ao deve sobrepor a capacidade de intera^ao e comunicagao com 

professores, funcionarios, alunos e pais, e de mante-las na escola, alem de promover a 

qualidade dessas a^oes, a aprendizagem e forma^ao humana dos seus pares deve esta inserida 

em suas prioridades, como gestor educacional que prima em desenvolver na escola uma 

educa^ao proativa e alinhada as demandas que constantemente surgem.

O nivel de participa?ao da gestora no planejamento escolar esta devidamente alinhado 

a presen9a e acompanhamento que implica em adicionar ideias, direcionamentos aos docentes 

para o desenvolvimento do trabalho didatico pedagogico em sala de aula. Percebe-se que ha 

um reconhecimento e preocupa9ao da gestora em acompanhar os planejamentos integrando o 

grupo, bem como, fortalecendo os vinculos diante da hierarquiza9ao e especifica9bes nas 

fun9oes. Todavia, compreende-se que esta hierarquiza9ao e inevitavel e propria desse espa90, 

porem, e importante que todos se percebam como coparticipantes nas agoes que levem a 

qualidade do ensino na escola.

Para a gestora as principals responsabilidades da gestao escolar e presen9a na escola, 

participa9ao nos planejamentos, organizagao de atividades pedagogicas, e administra9ao na 

parte financeira. Nao ha duvida de que estas sao responsabilidades importantes, contudo, a 

perspectiva de que todos devem se apropriar da participa9ao desta gestao, e fazer desta, 

cenario de responsabilidade inerente a todos os sujeitos, neste campo de tantas demandas 

necessita ser prioridade.

Pois, como retrata Henriques (apud Paro, 1988, p. 165)

E preciso, pois, partir da atual maneira em que esta o trabalho organizado na 
escola, para propor e implementar novas formas dc administracao que sejam 
nao apenas mais democraticas, mas tambem mais eficazes na busca dos 
objetivos educacionais. Se a responsabilidade ultima pelo funcionamento da 
escola achar-se concentrada, hoje, nas maos do diretor escola, em lugar de 
ignorar esse fato, cumpre envolver esse diretor cada vcz mais com os 
compromissos de transformacao.

A gestora caracteriza sua gestao como atuante. Sabe-se que muitas sao as perspectivas 

e caracteriza9ao de gestao: a democratica, participativa, entre outras que advindas das teorias 

administrativas, perpassam o ambito educacional ate hoje. Henriques (1999, p. 25) ressalta 

que “[...] trilhar o caminho da constru9ao da identidade da gestao escolar ainda e um desafio 

que esta posto para os profissionais da educa9ao, no cotidiano das escolas”.
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Dessa forma, compreende-se que a concepsao de atuante pode ser reverberada, a partir 

da a^ao por a^ao da sua pratica. A gestao, portanto, na busca para identificar e refletir a forma 

como esta atuando, necessita implementar uma gestao em que a reflexao seja o alvo para 

mudan^as proativas, e para que todos participem e dialoguem diante da pluralidade de 

desafios que compete uma escola.

Para melhorar o trabalho de gestao, a gestora procura orientafoes de gestores com 

experiencia na area, alem de ler textos e livros sobre gestao escolar. A formagao continuada 

praticamente nao existe. Mesmo com a inseguran^a quanto a pratica gestora, existe uma 

preocupa^ao em fazer o melhor, trocar experiencia pensando como foco central a 

aprendizagem e qualidade de ensino para os sujeitos inseridos no espa<?o escolar.

Para a gestora a escola em que trabalha nao existe tantos conflitos, o que parece nao 

condizer com a realidade contemporanea, pois, vivencia-se conflitos de ideias, e na escola nao 

e diferente, ainda mais por ser um espafo em que grupos heterogeneos, professores e alunos 

de culturas e habitos diferentes estao presentes.

A gestora acredita que a participaqao da familia na escola e essencial, e lamenta o fato 

desta nao participar como deveria, a nao ser nas reunioes de pais e mestres, quatro vezes no 

ano. Porem, e preciso destacar a recomendaqao atual e de que a pratica gestora seja uma 

pratica democratica e isso implica buscar a interlocu^ao com toda a comunidade escolar, 

incluindo os pais dos alunos. GODOY (1999, p.84) ressalta que o gestor quando traz

[...) ao coletivo a responsabilidade para com o desenvolvimento da escola 
podc fazer com que muitos dos obstaculos sejam superados, principalmente 
porque faz do dirigente escolar alguem que media uma equipe responsavel 
pelo caminhar progressive da escola, bem diferente de uma figura que 
concentra em suas maos os podcrcs dc responsabilidade e decisao da mesma.

Considera-se relevante ratificar a ideia de que a gestao democratica e participativa e 

uma constru9ao cultural da escola e do proprio gestor, portanto, cabe a este motivar seus pares 

a se sentirem responsaveis e inseridos nas demandas da escola, potencializando a proatividade 

em manter a organizafao escolar como uma tarefa conjunta. Para isso acontecer, a gestao 

envolvida em competencias e habilidades de afao e reflexao precisa aproximar a comunidade 

ao espa^o escolar, as suas demandas e responsabilidades.

A gestora enfatizou que nao sao todos os que participam diretamente da situa^ao 

financeira da escola. Percebeu-se que a vivencia da sua gestao baseia-se numa perspectiva 

burocratica. Para Formiga (1999, p. 18) os objetivos sao determinados no nivel
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institutional, a partir de um processo estabelecido por lideres, obedecendo a uma hierarquia 
rigida”.

Faz-se necessario dizer que as praticas efetivadas no trabalho da gestao estao 

intimamente ligadas as posturas emanadas da autonomia e do compromisso que este adquiriu 

na sua formagao inicial e atual. Assim, diante do exposto, entende-se que gerir e um desafio, 

mas, tambem um comprometimento de motivar os outros, gerir com responsabilidade, quando 

se deve ser um zelador do patrimonio publico, um agente politico, que estimula os professores 

e funcionarios tambem a zelar por uma gestao participativa e democratica.

Algumas consideragoes

Considera-se que, de fato a Administragao escolar, na perspectiva da gestao, se 

configura na maioria das vezes por sistematizagbes administrativas, levando em consideragao 

o gerir apenas numa dimensao burocratica, em que determina controle, obediencia rigida a 

normas, muitas vezes sem valorizar o pessoal, a coletividade e a tomada de decisoes 

vinculadas as necessidades reais que perpassam a escola.

Mesmo com essas configuragoes, muitas estao sendo as discussoes sobre o gerir na 

escola ao longo do tempo. E a partir dessas discussoes, que muito tern sido transformado. A 

visao da gestao numa dimensao democratica tern sido ampliada, tanto pela necessidade de 

melhorar a organizagao escolar, quanto de mobilizar responsabilidades conjuntas a fim de 

priorizar uma educagao e uma aprendizagem de qualidade.

E possivel dizer que este estudo ampliou a compreensao sobre a gestao democratica e 

fez-nos ver que esta ainda nao esta acontecendo em todas as instancias da educagao, mesmo 

havendo muita discussao para que a organizagao escolar desencadeie agoes democraticas nas 

praticas da gestao escolar incluindo a participagao social dos atores que compoe a escola. A 

proposta de uma gestao democratica faz-se presente como uma nova postura diante da 

sotiedade, pois quando se muda a concepgao, o discurso, outros surgem para considerar e 

reconhecer a diversidade deste novo cenario social.

Por isso que, o Projeto Politico-Pedagogico deve estar constantemente atualizado. A 

vivencia da gestao democratica na escola deve conjugar e articular as singularidades 

existentes, quando ainda se percebe a ausencia de conjungao entre os instrumentos que 

promova a coletividade, autonomia e participagao de todos.
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