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RESUMO

O artigo discorre sobre a atuagao da gestao na articulagao das relagoes 
interpessoais na escola, considerando-a como espago, por excelencia, proplcio 
ao convivio e desenvolvimento integral do ser humano. Para isso, realizou-se um 
estudo teorico sobre a importancia das relagoes interpessoais nesse ambiente 
de trabalho, refletindo que uma gestao democratica favorece essas relagoes e 
que a gestao se torna responsavei por favorecer os espagos de atuagao coletiva 
visando o bem-estar pessoal, emocional e profissional. No intuito de investigar 
como as relagoes interpessoais favorecem a convivencia e corroboram com a 
eficacia escolar, foi realizada a observagao em uma escola publica municipal da 
cidade Cachoeira dos indios-PB, alem da leitura e analise do Projeto Politico 
Pedagogico e aplicagao de um questionario fechado, com 09 (nove) profissionais 
da educagao, sendo 08 (oito) professoras e 01 (uma) supervisora. Os resultados 
comprovaram que as relagoes interpessoais influenciam na Organizagao do 
Trabalho Pedagogico, alem de contribuir para a eficacia numa educagao de 
qualidade, tudo isso em consonancia com uma gestao escolar democratica que 
objetiva a transformagao educacional/social.

Palavras chave: Relagoes Interpessoais. Gestao Escolar. Organizagao do 
trabalho Pedagogico.
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INTRODUgAO

As escolas enfrentam varias problematicas relativas a construgao de saberes e 

ao desenvolvimento integral dos alunos, diante disso o que se pode esperar de 

animo das pessoas que trabalham nessas instituigoes, principalmente dos 

professores, que por vezes sao apontados como os principais responsaveis 

frente a essas problematicas. Varios professores trabalham em mais de uma 

instituigao o que acarreta mais responsabilidades, maiores preocupagoes, 
muitas cobrangas, e urn maior cansago ffsico e emocional embora aumente sua 

rede de relacionamentos interpessoais. Diante destas problematicas e que 

optou-se por abordar a tematica das relagoes interpessoais na Organizagao do 

Trabalho Pedagogico nas escolas mvestigando de que modo as relagoes 

interpessoais podem influenciar na organizagao do trabalho pedagogico.

E sabido que as novas propostas de Organizagao do Trabalho Pedagogico 

Escolar estao sendo pautadas em relagoes de coletividade e princlpios 

democraticos o que permite um clima no ambiente de trabalho mais favoravel a 

seu desempenho profissional. Tendo os professores e demais funcionarios uma 

melhor autonomia na escola, podem demonstrar seus anseios, preocupagoes e 

opinioes, sendo muito importante para amenizar as turbulencias e conflitos no 

ambiente escolar e consequentemente melhorar o clima organizacional do 

trabalho.

Analisar como ocorrem as relagoes interpessoais na organizagao do trabalho 

pedagogico requer um olhar atento e sistematico considerando que o ambiente 

escolar envolve o lidar com varias formas de pensar e agir. Relativo a gestao 

que esta, inevitavelmente, a frente dessas relagoes requer dessa equipe uma 

administragao altamente democratica e humana. Democratica porque se faz 

necessario o saber ouvir, o respeitar e da vez e voz a todos que constituem o 

ambiente escolar. Humana porque trata-se de pessoas com seus sentimentos e 

valores cotidianamente expressados em meio as suas fungoes e/ou obrigagoes.

Esta a frente de um grupo de pessoas envolve naturalmente um desprendimento 

de energias tanto para realizagao do trabalho, como nas iteragoes para com o
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grupo em que esta atuando. Para isso e preciso entender quais as relevancias 

das relagoes interpessoais para tornar esses processos positivos.

Diante do exposto, este trabalho tomou como objeto de estudo a articulagao das 

relagoes interpessoais na organizagao do trabalho pedagogico, tematica muitas 

vezes negligenciada por serem colocados a frente, numa instituigao, apenas os 

processos burocraticos e admirativos. Para embasamento desta produgao 

buscou-se estudos e pesquisas de alguns autores como Bom sucesso (1997), 

Libaneo (2011), Almeida (2002), Placo (2002), Veiga (1998), Antunes (2007) 

dentre outros. Se trata de uma produgao que eleva e enfatiza as relagoes 

interpessoais no ambiente de trabalho.

Nessa perspectiva e que objetivou investigar como ocorrem as relagoes 

interpessoais na organizagao do trabalho pedagogico mediante a articulagao da 

gestao escolar. Para tanto, este artigo foi organizado da seguinte forma; apos a 

introdugao apresenta-se o percurso metodologico do estudo com os dados da 

instituigao, os tipos de abordagens de pesquisa, as tecnicas para coleta de dados 

e analise dos documentos observados, sendo que as respostas dos 

questionarios foram sendo analisados e refletidos ao longo deste estudo.

Seguido do primeiro capitulo que trata da construgao das relagoes interpessoais 

na instituigao escolar, trazendo algumas refiexoes sobre como essas devem 

ocorrer garantido a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Abordamos a 
necessidade da valorizagao humana uma vez que nenhum trabalho se realiza 

sem interagoes. As relagoes empreendidas em um ambiente de trabalho, mas 

precisamente no ambiente escolar deve partir da coletividade, tendo em vista a 

dinamica de acontecimentos que income a pratica educativa que exige uma 

gestao ativa para com os processos burocraticos, administrativos e pessoais, 

alem de refletir a necessidade de uma postura etica e do autoconhecimento 

como fatores intermediadores e constituintes das relagoes interpessoais.

O segundo capitulo discorre sobre como uma gestao democratica pode ser 

propulsora das boas relagoes no ambiente de trabalho. Para tanto, refletimos 

sobre o termo gestao e sua amplitude no campo educacionai entendendo que 

nao ha mais uma governanga linear, todos na escola sao capazes, podem e
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devem coiaborar com a construgao do tao sonhado ensino de qualidade. A 

gestao democratica traz em sua essencia a necessidade das boas relagoes, com 

isso admitirmos que todos devem coiaborar com a construgao das metas e 

objetivos educacionais, porem isso deriva do respeito, da tolerancia, da quebra 

do conservadorismo, da paciencia e compreensao das particularidades de cada 

urn, em meio ao todo.

No terceiro capftulo adentramos as discussoes sobre viabilizar as possibilidades 

de implementagao de uma gestao democratica como facilitadoras das boas 

relagoes, entendemos que quando se ha no ambiente de trabalho os espagos 
propfcios para que todos participem e essa participagao induza ao respeito com 

certeza o clima organizacional desta instituigao sera favorave! a qualidade desse 

trabalho, bem como a qualidade das relagoes interpessoais empreendidas.

Finalizando com algumas consideragoes que nao encerra as discussoes sobre 

a tematica, mas propoe o fluir novas produgoes, bem como o fomentar a pratica 

de uma gestao democratica e participativa subsidiadas pelas relagoes 

interpessoais afetivas e produtivas.

Os resultados apontaram que as praticas pedagogicas embasadas nas relagoes 

interpessoais positivas favorecem o desempenho de cada professional no 

desempenhar de suas fungoes de modo coletivo e mediante o respeito ao que e 
pessoal de cada urn, bem como as atitudes que dizem respeito ao grupo para 

que o trabalho se realize favoravelmente ao alcance dos objetivos educacionais.

1 PERCURSO METODOLOGICO DO ESTUDO

Ao nos determos no estudo dessa tematica, principalmente em carater cientifico, 

a pesquisa se torna basilar isso por ser essa um "procedimento sistematico, 

controlado e critico, que permite descobrir novos fatores ou dados, relagoes ou 

ieis, em qualquer campo do conhecimento” (OLIVEIRA, 2008, p. 139). Ou seja, 
nao estamos realizando um estudo de modo aleatorio, objetivos sao tragados e 

a pesquisa oportuniza a investigagao para alcance dos mesmos. Dai a relevancia 

e necessidade de pesquisar, para fazer ressurgir novos fatos e dados como bem 

coloca o autor, que contribua para os estudos nas areas afrns.
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1.1 Tipo de pesquisa

Considerando que “a pesquisa bibliografica e aquela que se realiza a partir do 

registro disponivel, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos como livros, artigos, teses etc.” (SEVERINO, 2007, p. 122). E que se 

optou por essa modalidade com a finalidade de procurar em registros ja 

elaborados metodos de pesquisa que implicam na leitura, selegao, analise de 

textos relevantes dos estudos. Esses documentos sao indispensaveis para 

subsidiar os trabalhos que irao se desenvolver, pois sao estudos cientificos ja 

comprovados que partiram tambem de pesquisas cientificas com validade social 

para suprir os interesses das pesquisas futuras e de iniciantes.

A pesquisa subsidiou os estudos em busca dos seguintes objetivos: 

Compreender como as relagoes interpessoais sao construidas na instituigao 

escolar; caracterizar as relagoes interpessoais empreendidas em uma escola da 

rede publica de Cachoeira dos Indios; refletir como a gestao escoiar pode 

articular as relagoes interpessoais na organizagao do trabalho pedagogico e 

mapear possibilidades de atuagao da gestao escolar na articulagao das relagoes 

interpessoais na escola.

Nesta pesquisa optou-se por uma abordagem qualitativa que visa como principal 

fundamento entender para alem da informagao posta, mas por meio de seu 

carater transdisciplinar que abrange tantos as ciencias sociais como humanas, 

ou seja, qualifica as informagoes dadas pelo sujeito e o proprio sujeito ao mesmo 
tempo. Ha pois uma relagao dinamica entre a realidade do sujeito e objeto de 

estudo, numa interpelagao objetiva e subjetiva influenciadas pelas opinioes dos 

entrevistados, sendo possivel uma analise dos discursos de forma direcionada 

e compreensiva sobre o tema em estudo. Sobre a abordagem qualitativa, 

Oliveira (2008, p.60) enfatiza que:

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo um estudo 
detalhado de um determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator 
social e fenomenos da realidade. Esse procedimento visa buscar 
informagoes fidedignas para se explicar em profundidade o significado 
e as caracteristicas de cada contexto em que encontra o objeto de 
pesquisa. Os dados podem ser obtidos atraves de uma pesquisa 
bibliografica, entrevistas, questionarios, planilhas e todo instrumento 
(tecnica) que se faz necessario para obtengao de informagoes.
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Ou seja, a abordagem tern um carater fiel ao que esta sendo analisado, pelo 

estudo detalhado como afirma o autor acima, o que pode qualificar esse estudo 

e toma-lo como referencias para estudos posteriores. Com este tipo de 

abordagem se buscou desenvolver o estudo acerca dos saberes e praticas 

educativas dos professores no campo das relagoes interpessoais em relatos 

sobre suas experiencias pedagogicas profissionais e pessoais, bem como na 

construgao de suas identidades docentes.

1.2 Instruments de coleta de dados

Para constituigao das analises dos dados foi realizado tambem a pesquisa de 

campo que consiste em:

Observagao de fatos e fenomenos tal como ocorrem 
espontarteamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro 
de variaveis que se presume relevantes, para analisa-los. A pesquisa 
de campo propriamente dita 'nao deve ser confundida com a simples 
coleta de dados (este ultimo corresponde a segunda fase de qualquer 
pesquisa): e algo mais que isso, pois exige contar com controles 
adequados e com objetivos preestabelecidos que discriminam 
suficientemente o que deve ser coletado (LAKATOS, 2010, p. 169).

Portanto, a pesquisa de campo e fundamental a toda e qualquer pesquisa 

considerando que a mesma possibilita essa aproximagao dos fatos na medida 

que o observador vai acompanhando em tempo real em carater fidedigno dos 

fenomenos ocorridos, isto valida os dados constatados, mediante a relevancia 

de cada um e de como o observador opta por escolhe-los. O controie adequado 

da coleta de dados consiste justamente que o pesquisador dada a relevancia 

dos fenomenos se detenha ao que de fato contribuira para eficacia e excelencia 

nos resultados da pesquisa.

Apos a delimitagao do tipo de pesquisa se faz necessario escolher as tecnicas 

que serao empregadas para coleta de dados. Para isso, optamos pela 
observagao e questionario. Em relagao a observagao destacamos sua relevancia 

por ser essa uma tecnica de “coleta de dados para conseguir informagoes que 

utiliza os sentidos na obtengao de determinados aspects da realidade. Nao 

consiste apenas em ver, ouvir, mas tambem em examinar fatos ou fenomenos 

que se deseja estudar". (OLIVEIRA, 2008, p. 173). Desse modo, a proposta 

desse trabalho consistiu em observar a atuagao da gestao, da supervisora e dos
9



professores em reuniao de planejamento, bem como se observou documentos 

da escola como o Projeto Politico Pedagogico e o Regimento Interno da escola.

Para alem da observagao realizamos urn questionario fechado, que e de 

instrumento de coleta de dados, constituido per uma serie de perguntas 

elaboradas peio pesquisador, cujas as mesmas partem de categorias de 

analises em estudos. Dentre as vantagens de se trabaihar com questionario, 

segundo Oliveira (2008) destacamos: atinge o maior numero de pessoas 
simultaneamente, obtem respostas mais rapidas e mais precisas e ha maior 

liberdade nas respostas, em razao do anonimato, contrapondo-se a essas 

vantagens o autor tambem destaca algumas desvantagens, como: percentagem 

pequena dos questionarios que voltam, grande numero de perguntas sem 

respostas, a impossibilidade de ajudar aos participantes em questoes mal 

compreendidas (com isso, ocorre de virem respostas que nao condiz com os 
objetivos da pesquisa), a devolugao tardia (atrasando o processo), e talvez a 

mais preocupante, nem sempre e o escolhido quern responde ao questionario, 

invalidando, portanto, as questoes.

Os questionarios foram previamente elaborados, contemplando os principais 

conteudos tematicos propostos neste trabaiho mediante analise das informagoes 

teoricamente discutidas. Para tanto, foram elaboradas seis questoes envolvendo 
as tematicas: Conceito de relagoes interpessoais; a refagao da gestao para 

articulagao dessas relagoes; como os professores veem e/ou caracteriza o 

desenvolver dessas relagoes em seu ambiente de trabaiho e de que modo o bem 

estar nas relagoes interpessoais contribui para a qualidade de seu trabaiho e 

consequentemente do ensino.

As respostas foram transcritas na Integra, mantendo sua originalidade e 

qualidade, utilizadas as falas das professoras ao longo desse trabaiho 

contrapondo-se ou reafirmando os embasamentos teoricos.

Por fim, os resultados da investigagao referentes as experiencias dos docentes 

na perspectivas do bem estar e no clima organizacional da escola revelaram que 

as relagoes interpessoais sao propulsora de uma educagao de qualidade por
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promover a participagao, a coletividade, o companheirismo, o respeito e 

solidariedade diante das relagoes empreendidas na instituigao e que que apesar 

das dificuldades encontradas os professores tem consciencia que devem buscar 

melhorara suas praticas para esse fim, entretanto, a participagao da gestao e 
imprescindivel.

1.3 Sujeitos, universo e instrumentos da pesquisa

A pesquisa foi realizada com otto professoras, sendo denominados de (Prof 3. 

01, Prof.3. 02; Prof.3. 03; Prof.3. 04; Prof.3. 05; Prof.3. 06; Prof.3. 07; Prof.3. 08) e 

uma supervisora de uma escoia publica municipal da cidade de Cachoeira dos 

indios. Destaco que o questionario foi entregue a diretora, porem nao obtive 

retorno. Todas as professoras participantes atuam no ensino fundamental I. 

Todas sao concursadas e possuem graduagao em Pedagogia, com excegao de 

uma que e graduada em Geografia, das oito, sete tem especializagao em 

Psicopedagogia e uma em Educagao Especial. Estao numa faixa etaria de 29 a 

40 anos e tem uma media de tempo de atuagao docente entre 05 e 15 anos em 

sala de aula. Dessas apenas uma nao trabalha os dois turnos.

1.4 Caracterizagao do locus de pesquisa e analise dos dados

A escoia esta situada no municipio de Cachoeira dos indios, PB, possui as 

modalidades de ensino Educagao Infantil, Ensino Fundamental I e II, EJA, 1° 

seguimento e EJA, segundo seguimento. Funciona os tres turnos e possui uma 

equipe composta de 01 diretor e 02 vices, 02 supervisors, Olcoordenadora, 02 

orientadoras, 01 psicopedagoga, 34 professoras atuantes, 06 professoras 

afastadas de sala de aula, 02 contratados, Olprofessora da sala de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE).

Como pudemos perceber em meio aos resultados das respostas dos 

questionarios, em que foram trazidos nas falas dos professores entrevistados a 

escoia em que o estudo foi realizado nao esta vivenciando urn momento de boas 

relagoes, pois das oito professoras entrevistados apenas uma firmou perceber 

uma boa relagao, entre alguns do grupo. Com isso percebemos uma certa
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omissao da gestao, uma vez que e visfvel na fala dos professores a falta de 

dialogo e de aproximagao entre a gestao e os funcionarios. Nao somente na fala 

das professoras percebemos isso, mas, tambem, durante a observagao.

Em visita a escola para apresentagao da proposta de intervengao esta foi bem 

acolhida e ouvimos a seguinte frase ‘estamos precisando”. Entendemos que de 

fato a nao articulagao das relagoes interpessoais na escola prejudica o trabalho 

educativo, a falta de comunicagao, de dialogo bastante enfatizado nas respostas 
atingem diretamente a agao educativa em sala de aula, pois intervem na atuagao 

dos professores.

Em reuniao com as professoras para, tambem apresentagao das propostas, 

ouve uma boa acolhida por parte desses, logo ao ler o tema o grupo deus risadas 

e se entre olharam, algumas chegando a relatar a mesma fala da gestao 

“estamos precisando", outros com ironia perguntaram “o que e isso, porque aqui 

isso nao existe”,

A partir da analise do PPP destacamos que entre os pontos fracos e pontos 

fortes da escola nao aprece nada relativo as inter-relagoes entre os funcionarios. 

Dentre as oito metas estabelecidas apenas uma diz respeito aos professores e 

nao aos funcionarios, a meta estabelece: Promover duas palestras anuais com 

os professores sobre motivagao e metodologias diversificadas. Objetivo esse 

altamente restrito e pouco se relaciona com a problematica apresentada nas 

falas das professoras, que aparece como ponto fraco nas inter-relagoes, mas, 

tambem nao aparecem nos pontos fortes.

Pensou-se atraves desta meta motivar os professores, mas nao ha proposta de 

integragao que atinja o porque dessa desmotivagao aparente. Urn dos objetivos 

do PPP esta em “Organizar o funcionamento da escola em seus aspectos 

administrativos, pedagogicos e fisico” , no entanto nao se refere aos aspectos 

interacionais, humanos, emocional. A fundamentagao teorica esta descrita em 

duas laudas e traz duas citagoes uma de Paulo Freire relevando que o ato de 

educar e urn ato de amor, e Hamilton Verneck, sobre o equilibrio do jovem na 

caminhada para vida adulta.
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Ademais vem a organizagao das modalidades de ensino sob a orientagoes, os 

objetivos para cada disciplina de acordo com cada modalidade, a organizagao 

da sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado) as formas de 

Avaliagao que tem o carater diagnostico para Educagao Infantil, primeiro ano e 

alunos especiais, aos demais seguimento o criterio de notas e medias bimestrais, 

alem das atribuigoes do Conselho de classe.

Sintetizando observamos que o PPP precisa passar por ajustes, e 

primordialmente que esses ajustes sejam feitos coletivamente, pois, como ja 

citado se trata da "porta” de entrada da participagao e da atuagao de uma gestao 
democratica.

Em analise do regimento da escoia, tambem datado de abril de 2016 e do mesmo 

modo afirmado pelos professores que nao houve essa produgao neste ano. 

Porem diferente o PPP o Regimento faz algumas sinalizagoes sobre uma escoia 

democratica que reconhece as relagoes interpessoais como fundantes. Logo na 

segao das finaiidades no Art. 3 em urn dos incisos retrata: Vaiorizagao dos 

profissionais do ensino de forma humanistica, ou seja, reflete os principios 

interativos.

No tftulo II do regimento -  da gestao escolar no art. 6° - afirma: A gestao escolar 

e o processo que rege o funcionamento da escoia, compreendendo tomada de 

decisao conjunta no planejamento, execugao, acompanhamento e avaliagao das 

questoes administrativas, pedagogicas, envolvendo a participagao de toda 

Comunidade Escolar. Altamente relevante, mas lamentavel porque as 

professoras afirmarem nao ter conhecimento desse regimento e ainda nao terem 

essa pratica.

No capitulo III -  da Diregao, no Art. 23, inciso XX define: Manter o entrosamento 

entre alunos, pais, professores e funcionarios do estabelecimento, procurando 

estabelecer respeito mutuo, assim como bom ambiente de trabalho. Entendemos 

atraves desse, que ao falar de entrosamento esteja se referindo as relagoes 

interpessoais, assim como a diregao esta consciente que e de sua competencia 

favorecer esse bom ambiente de trabalho como foi estabelecido.
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No capitulo IV -  Da Supervisao de ensino, Orientagao Educacional 

Psicopedagogia, no art. 26, inciso IV define: Promover e coordenar reunioes 

sistematicas de estudo, de trabalho para o aperfeigoamento constante de todo o 

pessoal envolvido nos servigos de ensino. Acreditamos que se essas reunioes 

ocorressem seria um excelente espago para os professores dividir suas 

inquietagoes descritas nos questionarios, bem como cabe a nos refletirmos que, 

a equipe diz estar para reunir todos os funcionarios envolvidos no processo de 

ensino, isso implica em trazer desde o guarda ate a diregao. Seria muito rico e 
posto em pratica,

Na segao que compete ao professor dentre as varias atribuigoes, no Art. 31, 

inciso IV, esta o de Estabelecer processo de ensino-aprendizagem 

resguardando sempre o respeito humano ao aluno. Evidenciamos algo bastante 

comum, que e atribuir ao professor a formagao humana/integral dos alunos, 

como se essa nao fosse responsabilidade de toda escola, e ainda na medida 

que cobramos deste o trabalho humano para com o aluno e justo que haja para 
com os professores esta mesma formagao.

Diante das prorrogativas analisadas nesses dois documentos disponibilizados 

pela instituigao observamos que a escola necessitaria rever alguns pontos 

referente a seu curriculo a sua organizagao pedagogica, entretanto nao foi 
objetivo deste trabalho criticar a instituigao, mas conhece-la como meio de 

demonstrar nao somente a importancia do trabalho pautado nas relagoes 

interpessoais, mas sobretudo mostrar como essas corroboram com o ensino de 

qualidade. As relagoes interpessoais nao se tornam uma atividade meio, ou 

atividade fim, elas se tornam em seu amago de existir norteadoras de todos os 

processos e de todas as interagoes ocorridas num ambiente de trabalho.

2 A CONSTRUQAO DAS RELAQ6ES INTERPESSOAIS NA INSTITUIGAO 

ESCOLAR

As relagoes interpessoais na e para qualidade de vida no trabalho sao 

importantes, porque possibilitaram o bem estar entre o grupo, embasado no 

respeito e na etica, para alem disso podemos contar com a cortesia e
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cordialidade que possibilita um maior e melhor empenho na realizagao das 

atividades. E preciso, alem de considerar o profissional e suas competencias 

saber conviver com o ser humano e seus sentimentos e emogoes. Relativo a 

essas convivencias no contexto escolar, e que essa pesquisa observou como as 

relagoes interpessoais priorizavam o desempenho na organizagao do trabalho 

pedagogico. Para tanto, basta considerarmos que a escoia e um ambiente, por 

excelencia, de convivio humano e de uma partilha efetiva de relagoes 

interpessoais entre gestores para com os professores e desses para com os 

alunos e vice-versa tornando a valorizagao humana como.

A valorizagao do ser humano. a preocupagao com sentimentos e 
emogoes, e com a qualidade de vida sao fatores que fazem a diferenga. 
0  trabalho e a forma como o homem, por um lado, interage e 
transforma o meio ambiente, assegurando a sobrevivgncia, e, por 
outro. estabelece relagoes interpessoais, que teoricamente serviriam 
para reforgar a sua identidade e o senso de contribuigSo (BOM 
SUCESSO,1997, p. 36, grifos do autor).

Essa valorizagao a qual o autor se faz necessaria, pois reconhece capacidades 

do outro, respeitando tambem seus limites, isso e se preocupar com outro, pois 

como coloca o autor e ve no trabalho nao somente uma aquisigao financeira, 

mas uma forma de realizagao do individuo que ao transformer o ambiente 

tambem se transforma. De modo que e preciso ter cuidado ao se relacionar com 

o outro, justamente por a necessidade de ao se relacionar com o outro estar 

firmando sua identidade. Uma das professoras entrevistadas relata que as 

relagbes interpessoais "E um processo de interagao humana que requer muito 

cuidado, pois influi na vida e nas emogoes das pessoas” (Prof.a. 01).

Esse cuidado baseia-se na ideia de se preocupar com os sentimentos, como a 

pessoa estar emocionalmente, nao implica dizer que a gestao e os companheiros 

devam ser omissos, mas entender que essas relagoes modificam a pessoa e o 

ambiente de trabalho, e que essas emogoes tanto podem vi do ambiente externo 

e fluir no trabalho, como podem partir do trabalho e fluir na vida pessoal de cada 

um. Assim, quanto melhor for as relagoes empreendidas melhores serao os 

resuitados, o reforgo indenitario citado por Bom Sucesso (1997) sera positivo e
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trara resultados favoraveis na realizagao dos trabalhos que se realizam na 
escola.

Geralmente um professor e/ou funcionario escolhe estar em determinada 

instituigao ha bastante tempo, alguns vao ate a aposentadoria, isso viabiliza uma 

maior troca de relagoes pelo tempo e pela vivencia em si, o que pode ser positivo 

ou nao. Se ha um relacionamento interpessoa! baseado no afeto e carisma e 

respeito obviamente que o tempo so corroborara para um trabalho satisfatorio, 

caso contrario o conviver se torna enfadonho e estressante o que realmente nao 

possibilitara um desenvolvimento do trabaiho de modo mais eficaz, nem 

proporcionara a realizagao pessoal do indivfduo.

A consciencia do quao importante e necessario seja conviver bem em grupo e 

percebido peios membros entrevistados na instituigao, campo de pesquisa, pois 

ao definir relagoes interpessoais deixam claro como essas se formam a partir do 

respeito, hartmonia, dialogo, uniao, etica e criagao de vinculos.

Relagoes interpessoais diz respeito a interapao que se tern com 
membros sociais entre eles, os familiares, os amigos, os colegas de 
trabalho, entre outros. E nesta consciencia construir lagos afetivos 
baseados no respeito mutuo, compreendendo que cada pessoa tern 
sua opiniao e que e preciso ser respeitado que possa haver uma 
vivencia harmoniosa entre elas. (Prof.3. 02)

Reagbes entre duas ou varias pessoas, em diferentes lugares, onde 
deve predominar o respeito, a uniao, o dialogo, a etica, etc, (Prof.3 a. 
03)

E relagao entre pessoas, criar vinculos... (Prof.3. 06)

E interessante quando a Professora 06 traz esse significado de modo simples 

em que diz que relagoes interpessoais e a relagao de criar vinculos, ao 

pensarmos nessa perspective logo nos remetemos a ideia de se apegar, de 

gostar, de se da bem com outro. Porem, segundo a sociologa Mello (2009) 

existem alguns tipos de vinculos que sao criados do ambiente de trabalho.

Vinculo Afetivo: sentimentos de lealdade, desejo de contribuir, orgulho 
em pertencer a organizapao prevalecem, e a sociabilidade e 
valorizada.

Vinculo Instrumental: comprometimento baseado num mecanismo 
psicossocial de trocas entre o individuo e a organizapao, envolvendo 
aspectos como salario, status e liberdade.
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Vinculo Sociologico: o comprometimento se expressa no interesse em 
permanecer no emprego. Dessa forma, o indivtduo leva para o trabalho 
tanto uma orientapao de seus papeis quanto a representagao de um 
modelo de dominagao que ele entende como adequado para si.

Vinculo Normativo: estabelecido a partir da internalizagao de pressoes 
normativas de comportamento,

Vinculo Comportamental: as pessoas tornam-se comprometidas a 
partir de suas proprias agoes, formando um circulo de auto 
reforpamento no qual comportamentos sao reforpados ou extintos 
segundo seus resultados, gerando uma consistencia comportamental. 
0  comprometimento e gerado por sentimentos de auto 
responsabilidade, especialmente se ele e livremente escolhido,

E preciso considerarmos essas possibilidades de vlnculos, porem sem 

considerar a escola como uma empresa em que o produto final e uma 

mercadoria pronta e acabada a ser comercializada, trata-se de pessoas que 

jamais serao "acabadas em si” e os formadores, professores, gestores, equipe 

pedagogica, educadores de apoio e demais funcionarios que sao exemplos para 

os alunos e o contexto no que eles se desenvolvem tern por essencia a escola 

como lugar para a criagao de vinculos afetivos, pelo menos a principio, sendo 

que os demais se complementariam a esses.

Assim, o professor e os demais citados anteriormente que trabalham na escola 

como pessoa e como profissional, engajado com seus pares no trabalho coletivo, 

so pode ser compreendido como pessoa em processo de construgao, que 

depende das relagoes interpessoais, pois “a construgao da identidade do 

professor e, portanto, uma historia de relagoes com outros, constitufda pelas 

interagoes face a face e por relagoes interpessoais mais amplas” {SILVA, 2002, 

P- 79).

Reconhecer, respeitar e saber lidar com os sentimentos e emogoes que 

cotidianamente sao reveladas pressupoem um trabalho signiftcativo e favoravel 

assegurando, como Bom sucesso (1997) explicita, a sobrevivencia no ambiente 

de trabalho, que se trata justamente do gostar, do se sentir bem, do querer esta 

ali e continuar neste lugar de trabalho.

As relagoes interpessoais tornam-se responsaveis pela qualidade de vida no 

ambiente de trabalho, pois quando bem-sucedidas possibilitam as pessoas 

realizarem suas atividades com prazer. O clima organizacional em uma escola
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propicia o atendimento da gestao em todos os setores de atuagao, para isso 

algumas atitudes sao precisas como promover reunifies frequentes com o corpo 

docente para tratar nao somente de assuntos burocraticos, administrativos, mas 

para sentir como esses profissionais se sentem em relagao ao clima escolar. E 

sabido que o profissionai insatisfeito, que se sente desrespeitado nao trabaiha 

bem, isso nao implica numa incompetencia profissionai, mas porque ao 

tratarmos das relagfies interpessoais estamos naturalmente falando de nossos 

sentimentos e nossos conflitos internos e externos que podem sim, modificar 

nosso modo de nos comportarmos no ambiente de trabalho.

Obviamente que as relagfies interpessoais nao acontecem somente no ambiente 

de trabalho nos ja as trazemos de outras vivencias, principalmente os familiares, 

pois “relagfies interpessoais e uma relagao que acontece entre duas ou mais 

pessoas, a mesma acontece em diversos ambientes sociais: familia, trabalho, 

grupo de amigos [...]” (Prof.3. 01), ter essa consciencia faz-nos perceber que 

muito do que somos em nosso ambiente de trabalho ja esta constituido em nos, 
entao eu nao me fago, nos nos refazemos cotidianamente na medida que nos 

relacionamos e o trabalho e so mais um espago propicio a essa construgao de 

nos mesmos.

E perceptive! esse processo, a partir do entendimento de que o 

“autoconhecimento e fundamental tanto para o aluno como para o professor, pois 

desvela possibilidades e as capacidades de todos os aspectos constitutivos da 

pessoa-cognitivo, afetivo, social’’ (SOUZA, 2002, p.46), ou seja, nesse exercicio 

de auto nos conhecermos, estudando nossos sentimentos e o modo como 

lidamos com eles nas relagfies cotidianos na vida familiar, no grupo de amigos 

se estendendo ao nosso ambiente de trabalho, possibilita nao somente o 

professor, mais todos os funcionarios a se conhecerem melhor e ficarem mais 

atentos a seus atos.

Para tanto se faz necessario falarmos da etica profissionai algo extremamente 

necessario para o alcance das metas estabelecidas, uma vez que se relacionar 
bem com o outro no ambiente de trabalho nao consiste apenas numa 

manifestagao sentimental, baseia-se em prescrigao de valores eticos. "A etica
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entendida como uma reflexao crftica sobre a moralidade, sobre a dimensao 
moral do comportamento do homem’’ (Rios, 1999, p.23). Isso significa que a etica 

servira como mediadora das agoes entre as pessoas buscando sempre que 

necessario uma reflexao do como se esta agindo moralmente, diante das regras 

ja estabelecidas socialmente, portanto, mesmo nao gostando de determinada 

pessoa devo moralmente saber agir sob os preceitos legais da etica, em meus 

relacionamentos.

As relagoes interpessoais podem nos auxiliarmos a mantermos uma rede de 

relacionamentos consistentes na vida pessoal e professional, mas para isso e 

imprescindivel, sabermos que ao lidar com pessoas nao estamos nos 

relacionando com seres so seres logicos, mas sim, e sobretudo com seres 

emocionais. Diante disso reconhecemos o quao se faz necessario o 

conhecimento do outro e de si como esses seres emocionais e peculiares, 

entendendo que somos todos seres humanos em que nossos sentimentos estao 

a frente de nossas relagoes. Pensar sobre nosso autoconhecimento e o 

conhecimento do outro e entender que:

O autoconhecimento e o conhecimento do outro sao componentes 
essenciais na compreensao de como a pessoa atua no trabalho, 
dificultando ou facilitando as relagoes. Dentre as dificuldades mais 
observadas, destacam-se: falta de objetivos pessoais, dificuldade em 
priorizar, dificuldade em ouvir. E bom lembrar tambem que o ser 
humano e individual, e unico e que, portanto, tambem reage de forma 
unica e individual a situagoes semelhantes. (BOM SUCESSO, 1997, 
P-38)

Percebemos e reafirmamos o quao importante e necessario e o 

autoconhecimento. £ comum ouvimos a expressao "nao e facil lidar com o ser 

humano”, parece que nesse momento a pessoa que fala nao se encaixa no 

grupo, na especie, isso posto porque muitas vezes nao reconhecemos nossas 

proprias atitudes, nossas proprias agoes e tendemos a justificar nossas falhas 

no agir do outro. E, como Bom sucesso (997) explicita a falta de objetivos 

pessoais faz-nos muitas das vezes esperar do outro o resolver das situagoes, a 

capacidade de iniciativa e ate preferimos que outros decidam por nos. A 

dificuldade de ouvir tambem agrava muito as relagoes interpessoais no grupo, 

pois estamos impedtndo, mesmo que de forma indireta, o outro de se expressar.
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E bastante comum em urn ambiente de trabalho haver grupos que se inter- 

relacionam melhor, como aparece na fala da Prof.3. 07: “Na instituigao em que 

trabalho falta incentivo, dinamicas que ajudem nesse tipo de reiagao. Dessa 

forma as relagoes interpessoais fluem melhor nos chamados ‘grupos de 

afinidade’, ou seja, entre aqueles coiegas que se tem mais proximidade”.

Essa afinidade e compreensivel ate certo ponto, pois e comum em todo e 

qualquer grupo, como em sala de aula, por exemplo, termo um grupo de 
convivencia mais proximo o fato de nos aproximarmos mais de determinadas 

pessoas por nos identificarmos com os estilos semelhantes ao nosso, porem isso 
nao implica dizer, nem se admite que ao se aproximar de determinado grupo 

seja comum afastar- se dos demais.

A convivencia grupal se refere ao todo, nao numa perspectiva que terei que 

gostar, aceitar o outro como e!e e, mesmo percebendo que seu com portamento 

esta atingindo o grupo negativamente. Conviver na coletividade e tambem 

colaborar para o melhoramento do outro, pois "a qualidade da interagao 

estabelecida e fundamental para que a construgao e transformagao cognitivo- 

afetivo-sociaf de cada um dos parceiros ocorram na diregao do pleno 

desenvolvimento de ambos, como pessoas”. (ALMEIDA; PLACO, 2002, p. 09).

Ou seja, que nos relacionamos no ambiente de trabalho e fato, basta sabermos 

a qualidade dessas interagoes e para isso algumas estrategias devem ser 

impiementadas no ambiente escoiar. A gestao por estar a frente do grupo, nao 

como o que comanda, mas como quern articula, gerencia priorizando o ciima 

organizacional na reiagao escoia, professores, funcionarios, familia e a 

comunidade, mediante um piano de agao visando a formagao de pessoas, 

mapeando os processos inerentes as relagoes interpessoais da instituigao 

avaliando nao somente o desempenho funcional, mas com enfase no 

desempenho pessoal.

Deste modo, tomamos a gestao como propulsora das relagoes ocorridas na 

escoia a partir de um piano gestacional que tome essas relagoes como 

necessarias para o desenvolvimento qualitative da educagao, dentre as varias 

estrategias que a gestao pode tomar qualificamos uma pratica democratica como
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basilar para facilitar as interagoes ocorridas entre o grupo, considerando que a 

escola democratica possibilita a participagao de todos no processo e para isso e 

preciso um dima harmonico de respeito e etica nas relagoes.

E a gestao a responsavel por busca r favorecer meios de concretizagao de uma 

pratica democratica, entendendo que tal pratica oportuniza a participagao de 

todos e que essa participagao seja a partir do respeito e da etica ja entao 

mencionados anteriormente.

3 GESTAO DEMOCRATICA COMO PROPULSORA DAS BOAS R E LA TE S  

NA INSTITUIQAO

Sobre como se da a articulagao das relagoes interpessoais por parte da gestao 

escolar e como essa poderia melhor articular essas relagoes na Organizagao do 

Trabalho Pedagogico, a Prof.a. 06, destaca que esta articulagao e “marcada por 

conflitos e falta de comunicapao e ausencia do trabalho em equipe”. Como 

vemos a docente responde apenas parte da questao, diz como estar, porem, nao 

opina como poderia melhorar. A forma como as relagoes estao ocorrendo nessa 

instituigao mostra a ausencia de um trabalho democratico, que e justamente o 

tema deste capftulo; gestao democratica como propulsora das boas relagoes.

Quando abordamos a tematica gestao democratica como elemento fundante das 

boas relagoes na instituigao escolar e por consideramos o ato democratico como 

facilitador do entendimento e respeito no trabalho e convivio em grupo. A pratica 

democratica de uma gestao requer um rever dos proprios conceitos de gestao. 

Como destaca Anderson (1995, p. 05):

Em geral, na lingua portuguesa, nao ha definigoes entre administragao 
e gestao, do ponto de vista de suas definigSes, uma vez que os dots 
vocabulos podem ser considerados sinonimos por designarem o 
mesmo fenomeno social. Todavia, uma suposta distingao entre esses 
dois termos foi introduzida recentemente, apos a Decada de 1990, 
pretendendo demarcar um campo proprio para a gestao, a qual seria 
uma forma de administragao mais aberta e democratica, enquanto que 
o termo administragao seguiria designando uma atitude mais 
autoritaria.
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Logo, nao se admite mais no ambito escolar a ideia de administragao nesta 

perspectiva autoritaria, num controle de produgao. Embora sejam tidas como 

sinonimas nos concertos, na pratica o termo gestao vem ganhando novas 

definigoes e conceitos indo alem do trabalho de gerenciamento como e posto 

nas empresas. No ambito escolar o termo gestao ganha essa nova semantica 

num sentido de democracia, em que o trabalho e participagao de todos tern sua 

relevancia. Mediante essa articulagao em que as opinioes sao consideradas, 

possibilita uma participagao efetiva dos que trabalham na escola, e quando 

falamos em participagao nao nos referimos a uma pessoa que toma decisoes e 

divide o trabalho com os demais, esse estilo de administragao fere a convivencia 

harmonica do grupo, nao ha uma participagao democratica e efetiva e ha uma 

sistematica de inter-relagoes impostas.

Vale ressaltar que para se chegar ao ideario de uma gestao democratica houve 

um percurso historico que perdurou anos afins, para isso algumas correntes 

administrativas avindas do setor empresarial, como a Teoria da administragao 

cientifica (Taylor), Teoria classica das |organizagoes (Jules Henry Fayol) 

serviram de embasamento para administragao escolar, o que marcou as formas 

de gestao que ainda vem enfrentando desafios para se desprender dos modelos 

empresarias para formas de gestao mais humana embasada nas relagoes 

interpessoais tema de estudo deste trabalho. Segundo Hora (2002, p. 53):

A participagao e um direito e um dever de todos que integram uma 
sociedade democratica, ou seja, participagao e democracia sao dois 
conceitos estreitamente associados [...]. A escola como instituigao 
social tem a possibilidade de construir a democracia como forma 
potitica de convivencia humana.

E exatamente o ver o espago escolar como propicio a construgao dessa 

democracia, dessa participagao. Sao termos que estao associados a partir do 

momento que eu nao so vejo e reconhego atos democraticos e concordo com 

eles, ser democratico e ser participativo ao mesmo tempo em que se respeita a 

participagao do outro.

Na medida em que ha um envolvimento em que todo o grupo reconhece as 

necessidades da escola avangar quanto as formas de organizagao, vislumbram 

juntos as possiveis solugoes, iniciam uma busca ativa de concretizagao do
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trabalho a ser desempenhado, nesse momento o reconhecer e identificar 
habilidades especfficas do grupo e essencial na distribuigao das atividades, na 

perspectivas de divisao de responsabilidade e nao no propiciar um trabalho 

isolado, uma vez que e reconhecivel que em meio a um grupo com pessoas 

singularmente diferentes cada uma apresenta habilidades especificas, isso 

favorece o desenvolvimento dos trabalhos e uma auto realizagao pois, cada um 

estar sendo util (participando) naquilo que tern habiiidade e Ihe da prazer em 

realizar.

No convfvio cotidiano os conflitos sao inerentes ao ser humane, as divergencias 
vem a tona comumente, mas e justamente nesses momentos que as praticas 

democraticas e de respeito as diferengas devem ser experimentadas. A gestao 

poe-se a frente nao como um divisor de aguas, mas como mediadora da situagao 

e do bem-estar no clima organizacional que tambem e aspecto numa gestao 

escolar democratica. Considerando que:

Gestao Democratica: um processo contfnuo, gerador de uma nova 
experiencia de gestao politica, que nasce da consciencia critica e 
elaborada na agao e no debate. Na escola, a gestao estaria, assim, 
nas maos de todos os participantes envolvidos nas atividades 
educativas, isto e, professores, alunos, pais e comunidade, e nao 
apenas de um conselho ou de um diretor. (SCHHESENET, 2006)

O gestor, termo melhor empregado, sabe que e de sua competencia oportunizar 

a participagao de todos na tomada de decisoes que busque melhorar a escola, 

ele estar a frente nao como o que dita as ordens, mas como o que articuia o 
trabalho de modo dinamico, interativo e consequentemente democratico.

Seu trabalho inclui o gerenciamento de recursos humanos, o saber trabaihar com 

pessoas, o empenho principal do gestor e facilitar um ambiente organizacional 

harmonico o clima da instituigao escolar deve promover a confianga, 

compreensao cordialidade entre os que trabalham na instituigao, so assim todos 

os demais aspectos pedagogicos como o ftnanceiro e administrative serao 

contemplados, serao gerenciados com eficacia.

De fato, evidenciamos a necessidade de uma gestao, mediante seus reais 

significados e sua plena atuagao, no entanto, nos retratarmos a presenga da 

gestao como articuladora das reiagoes interpessoais por ser a educagao um
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fenomeno essencialmente humano “[...] ela pode caracterizar-se articulando 

aspectos contraditorios, como opressao e democracia, intolerancia e paciencia, 

autoritarismo e respeito, conservadorismo e transformagao [...]” (UBANEO, 

2011, p. 168-169). Tais aspectos permeiam a vivencia do grupo deixando aflorar 

opinioes e atitudes especificas de cada um, ao mesmo tempo em que esse 

processo e dinamico e contraditorio, tambem assim sao as relagoes postas pelas 
pessoas que o vivencia.

Ao tratar das relagoes interpessoais, refletimos que infelizmente ainda e comum 

muitas escolas nao operarem nessa perspectiva, como na escoa analisada em 

que os professores relatam que as relagoes interpessoais sao negligenciadas 

como esta expresso na fala de uma das professoras entrevistadas: “Esse e um 

dos temas menos abordados por parte da gestao escoiar, o que e lamentavel; 

pois essa integragao, esse dialogo e imprescindivel na Organizagao do Trabalho 

Pedagogico, mas talvez os compromissos dos profissionais e da instituigao 

impossibilitem esses momentos”. {Prof.3. 07), ha um reconhecimento por parte 

desta professora, que a gestao nao prioriza as relagoes interpessoais na escola, 

ao mesmo tempo que tambem chama atengao para o fato dos profissionais nao 

permitirem essa abertura para o melhoramento nas relagoes ocorridas na 

instituigao.

Certamente muitos profissionais ainda compreenderem que a gestao esta 

apenas para os aspectos administrativos burocraticos, evidentemente que a 

escola nao procede sem uma organizagao de trabalho mesmo que se resuma a 

atuagao meramente administrativa, no entanto pelos proprios moldes como a 

educagao vem se firmando principalmente sob um regimento democratico requer 

dessa uma nova dinamica de efetivagao nas unidades escolares garantindo a 

participagao em processos coletivos relevando os aspectos humanos e o clima 

organizacional na instituigao.

Os diretores que atuaram ou atuam na escola sob um ponto de vista de uma 

administragao que apresenta aspectos de uma corrente de estudos nos 

principios tayloristas, onde a gestao e demarcada por atender as demandas da 

educagao dos trabalhadores e dirigentes; controle da produgao em serie;
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dimensao empresarial da gestao escolar; divisao de tarefas Kuenzer (2002), 

precisam se adequar aos novos modelos de gestao que ja estao, inciusive, 
respaldadas por Leis.

Com a promulgagao da Constituigao Federal, em 5 de outubro de 1988, foram 

estabelecidos direitos civis, politicos e sociais e garantida uma concepgao de 

educagao, sua instrugao como direito social, bem como os principios 

norteadores para educagao brasileira. Um deles e o principio da gestao 

democratica expresso no artigo 206, inciso VI da referida Constituigao, o qual 

parte do principio de que para alem de uma gestao democratica, sendo que essa 

podera ser o meio para que o ensino seja ministrado a partir da igualdade de 

acesso e permanencia dos alunos a partir da liberdade de aprender, do respeito 

ao pluralismo de ideias, valorizagao profissional. Nao o bastante ainda 

reverenciamos os aspectos legais que objetiva a implantagao de uma gestao de 

qualidade nas escolas publicas com base nas seguintes leis.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (LDB n° 9.394/96) estabelece 

e regulamenta em consonancia com os preceitos constitucionais, as diretrizes 

gerais para educagao e, em seus artigos 3° e 14° estabelece a necessidade do 

exercicio da gestao democratica.

Ainda reforgando de modo a assegurar a implantagao dessa gestao democratica, 

o Plano Nacional de Educagao (PNE), Lei n° 10. 112/2001) que orientou as 
politicas Educacionais no periodo de 2001 a 2011, tratou dos objetivos e 

prioridades, dos niveis e modalidades da educagao escolar, bem como, da 

gestao, financiamento e dos profissionais da educagao.

Sobre a gestao democratica, esse piano destacou a participagao da sociedade 

na gestao da escola e da educagao, participagao dos profissionais da educagao 

na elaboragao do PPP da escola e a participagao das comunidades escolar e 

local em conselhos escolares, associagoes de pais e mestres, bem como a 

descentralizagao da gestao educacional, com fortalecimento da democratizagao 

e da autonomia da escola.
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Pois, Lima gestao centrada nos aspectos burocraticos e administrativos, uma 

gestao individualizada nao condiz com os moldes educacionais vigente, em que 

nao ha a atuagao apenas de uma pessoa, tem-se uma equipe gestora com a 

colaboragao dos trabalhos de uma supervisor, coordenadora, orientadora, 

secretarias, agentes administrativos, bem como ja se tern a necessidade cada 

vez mais urgente de uma equipe multifuncional composta de psicologo, 

psicopedagogo, assistente social dentre outros.

Nesse sentido, e que o conceito de gestao ultrapassa os aspectos burocraticos 

e administrativos, e a gestao responsavel pelo clima de trabalho que contempla 

os aspectos pessoais que se apresentam na escola, pelo funcionamento 

institucional, pela organizagao pedagogica e racionalizagao dos recursos 

ftnanceiros, administrativos e humanos, numa perspectiva de iideranga 

embasada no planejamento, diregao/coordenagao dos esforgos humanos 

empreendidos na instituigao e portanto relevando a avaliagao para 

comprovagao/reflexao do funcionamento ate a chegada dos resultados.

Assim, considerando o que diz Luck (2004, p. 32):

E do diretor da escola a responsabilidade maxima quanto a 
consecugao eficaz da politica educacional do sistema e 
desenvolvimento plenos dos objetivos educacionais, organizando, 
dinamizando e coordenando todos os esforgos nesse sentido e 
controlando todos os recursos para tal. Devido a sua posigao central 
na escola, o desempenho de seu papel exerce forte influ§ncia (tanto 
positiva, como negativa) sobre todos os setores pessoais da escola. As 
fungdes do trabalho do gestor estao diretamente relacionadas a 
organizagao e gestao da escola.

Para que a gestao de uma escola funcione devidamente, e preciso que essa atue 

mediante os principios democraticos e participativos e, sobre esses prindpios 

Libaneo, (2001, p. 98) assevera:

A concepgao democratica-participativa baseia-se na relagao 
organica entre diregao e a participagao do pessoal da escola. Acentua 
a importancia da busca de objetivos comuns assumidos por todos. 
Defende uma forma coletiva de gestao em que as decisoes tomadas 
coletivamente e discutidas publicamente. Entretanto, uma vez tomadas 
as decisoes coletivamente. advoga que cada membro da equipe 
assuma sua parte no trabalho [...] (grifos do autor)

Evidentemente no que concerne as escolas e preciso primeiramente que haja 

uma gestao qualificada que se comprometa com esses ideais de participagao a
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democracia, em que reconhece que a gestao sozinha nao podera decidir o 

“destino" de uma escola, mas que pode articular todos da escola em prol desse 
fim.

Para desenvolver seu trabalho com devida eficacia o gestor precisa contar com 

ajuda e aceitagao dos professores e demais funcionarios da instituigao e notorio 

que sozinho ele nao resolve as problematicas que envolver uma gestao, disto 

decorre a necessidade de uma gestao democratica, que para alem de um 

trabalho coletivo propicia um trabalho num clima de bem estar, escalado no 

respeito ao outro, deixando afiorar as relagoes interpessoais favoraveis a pratica 

de um trabalho realmente prazeroso.

4 GESTAO DEMOCRATICA NA IMPLEMENTA^AO DE UMA EDUCACAO DE 

QUALIDADE A PARTIR DAS RELAQOES INTERPESSOAIS: LIMITES E 

POSSIBILIDADES

Quando falamos em limites e possibilidades estamos nos conscientizando que 

somos serem incompletos, seres, em formagao e que aprendemos na medida 

que interagimos com outro, sobre esse desenvolvimento atraves das relagoes 

interpessoais podemos trazer Wallon (1995) que fala do desenvolvimento da 

pessoa completa, em suas varias dimensoes alternando a cada estagio de 

desenvolvimento entre os fatores afetivos e cognitivos na medida em que vamos 

nos habituando com as mais diversas situagoes. Ao mesmo tempo em que Freire 

nos traz otimas reflexoes sobre o aprender com o outro e que estamos em 

construgao a partir das interagoes que fazemos cotidianamente.

Ao sugerirmos que uma escola priorize as relagoes interpessoais como basilar 

na eficacia do seu trabalho estamos reconhecendo que o trato com pessoa antes 

do trato com o professional em si torna as relagoes dentro da instituigao mais 

favoravel ao desempenho pedagogico. No processo de construgao da pessoa 

humana, a escola desempenha um papel fundamental, por ser um campo de 

intervengao politica nas ordens sociais e pessoais, traz em sua essencia 

pedagogica a concretizagao de paradigmas que permeie e priorize a agao cidada 

a partir de principios humanitarios, dai a grande necessidade de se “implantar"
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uma educagao que torne relevantes as relagoes interpessoais como mediadoras 
de qualquer outra construgao. Esta construgao deve nortear o PPP da escola a 

partir dos principios de autonomia, democracia, participagao e coletividade.

Portanto, cabe ao gestor compreender que:

Relagoes interpessoais e o conjunto de procedimentos que, facilitando 
a comunicagao e as linguagens, estabelece lagos solidos nas relagoes 
humanas. E uma linha de agao que visa, sobre bases emocionais e 
psicopedagogicos, criar um clima favor^vel a empresa (escola) e 
garantir, atraves de uma visao sistemica a integragao de todo pessoal 
envolvido, por meio de uma colaboragao confiante e pertinente 
(ANTUNES, 2007, p. 9).

Ou seja, as relagoes interpessoais sao inerentes numa instituigao e a gestao 

para alcangar as metas para alcance de um ensino de qualidade, evidentemente 
que nao conseguira sozinha, o trabalho coletivo e a participagao de toda 

comunidade escolar e essencial. Essa coletividade se traduz justamente nesse 

conjunto de procedimento citado por Antunes (2007), estabelecendo tais lagos, 

solidificando as relagoes, tornando o ambiente de trabalho prazerosos e 

satisfatorio, quando entendemos e priorizamos as relagoes interpessoais nesse 
ambiente estamos garantindo o bem-estar e consequentemente o alcance de 

resultados favoraveis.

Uma educagao de qualidade tao almejada e referenciada em leis, pressupostos 

metodologicos nao sera possivel sem que seja permeado por esse campo 

relativo ao clima organizacional de uma instituigao, clima esse que deve estar 

embasado nas competencias administrativas de uma gestao democratica.

A preocupagao com a melhoria da qualidade da educagao levantou a 
necessidade de descentralizag^o, da democratizagao da gestao 
escolar e, consequentemente, sua participagSo tornou-se um conceito 
nuclear. E no ato de planejar que relacionamos o Projeto Politico 
Pedagogico (PPP) da escola, a sua Proposta Pedagogica Curricular 
(PPC)eo Plano de Trabalho Docente. (BORTOLINO, 2013, p. 11)

Logo, falar do desejo de se alcangar uma educagao de qualidade e pensar na 

Organizagao do Trabalho Pedagogico como a que permeia todas as agoes que 

sao executadas na escola e esse planejamento passa pela construgao do PPP 

e obviamente pelo Plano de Trabalho Docente, isso porque sao documentos que
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embasam, que subsidiam, que instrui a pratica, reflexao e avaliagao dos 

processos de ensino e aprendizagem da instituigao. Observamos que o autor 

assimila que naturalmente o despertar para uma educagao de qualidade requer 

essas construgoes, para isso a descentralizagao de poder e inevitavel, sao 

documentos que em sua natureza esta a coletividade, esta a partiiha de 
conhecimento.

Para Veiga, (1998:13-14),

0  projeto politico pedagbgico, ao se constituir em processo 
democratico, preocupa-se em instaurar uma forma de organizagao do 
trabalho pedagogico que supere os conflitos, buscando eliminar as 
relagoes competitivas, corporativas e autoritdrias, rompendo com a 
rotina do mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia 
as relagoes no interior da escoia, diminuindo os efeitos fragmentarios 
da divisao do trabalho que reforga as diferengas e hierarquiza os 
poderes de decisao.

Entendemos que a principal possibilidade de construgao de PPP passa pela 

autonomia da instituigao na pessoa do gestor por estar responsavel pela 

organizagao da mesma, passa tambem pela capacidade de a escoia construir 

sua propria identidade, em resgatar esse espago como sendo um espago 

publico, um lugar de debate, de dialogo, de reflexao e de agoes coletivas. No 

PPP da escoia encontramos as indicagoes necessarias de sua organizagao, 

rege nao somente a escoia estruturalmente, mas, sobretudo rege os processos 

educacionais desde as rotinas em sala de aula ate os resultados avaliativos.

Para isso o grupo deve esta solido, nessa construgao, porem, infelizmente 

mediante os retatos das professoras isso nao vem acontecendo na escoia, 

campo de pesquisa.

A articulagao poderia ser feita a partir do dialogo, procurar saber o que 
as pessoas sentem, o que querem e o que pensam e utilizar suas 
potencialidades. (Prof.3. 01)

Vejo um pouco distante a relagao interpessoal da gestao escolar, 
percebo que nao ha dialogo e nem a preocupagao em respeitar as 
opinioes da comunidade escolar, em algumas partes no que diz 
respeito a tomada de decisoes referentes ao trabalho e por esse motivo 
ocorre desarmonia na convivencia desses individuos. (Prof.3. 02)

De forma um tanto falha, onde poderia ser mais eficiente se existisse 
um ambiente de trabalho mais saudavel, mais positivo, que tivesse 
uma melhor comunicagao entre todos, sem esquecer do apoio e
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valorizagao necessaria ao bem desempenho dos profissionais. (Prof.a, 
03)

As relagoes interpessoais na instituigao em que (rabalho deixa a 
desejar, falta parceria, seja dos profissionais para a tender o grande 
numero de alunos que a escola tem ou pela ausencia da familia e 
muitas vezes a falta de dialogo, individualista, cada um por si, tendo 
que realizar seu trabalho como pode. (Prof.a. 04)

Essas sao algumas falas que nos fazem refletir sobre: Como estar agindo a 

gestao diante do modo como os professores estao se vendo no ambiente de 

trabalho? Como esta funcionando as reunioes pedagogicas? Como se da os 

planejamentos pedagogicos? Ou mesmo, como foi construfdo o PPP da 

instituigao? O dialogo e a base das relagoes, do trabalho em equipe, do alcance 

positivos das metas educacionais. Se nao ha um dialogo, como funcionam as 

relagoes interpessoais nesta instituigao?

Romper com essa estrutura como propoem Veiga (2008), requer uma mudanga 

de padroes, que poderia partir de qualquer membro da instituigao, porem a 

gestao pode e deve estar a cargo dessa tomada de consciencia a partir de sua 

versatilidade na sua atuagao. E, por ser as relagoes interpessoais fundamentals 

e que essas advem do modo como a escola esta organizada, uma escola 

democratica oportuniza o dialogo, favorece essa pratica e quebra as estrutura 

de uma administragao linear, isto reforga as ideias aqui defendidas que a escola 

se organiza a partir da participagao de todos que otimiza essa participagao 

possibilitando o trabalho racional sem se dispersar do trabalho emocional, 

favorece a construgao nao so do PPP, mas de todo o curriculo do teorico ate a 

pratica pedagogica.

Estamos sim, falando de possibilidades de a gestao oportunizar aos profissionais 

a responsabilidade de fazer e se fazer parte da instituigao e somente na captura 

de resultado, mas tambem, e talvez principalmente no processo de construgao 

dos objetivos que buscam a educagao. Como ressalta Paro (1998, p. 46):

Tendo em conta que a participagao democratica nao se da 
espontaneamente, sendo antes um processo historico em construgao 
coletiva, coloca-se a necessidade de se prever mecanismos 
institucionais que nao apenas viabilizem, mas tambem incentivem 
praticas participativas dentro da escola publica.
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Ou seja, a escola democratica e construida a partir de suas agoes, e prectso que 

haja articulagao para essa promogao, os que nela trabalham precisam aprender 

a serem democraticos, a serem participativos e a gestao no exercicio do dialogo 

e da reflexao oportunizara esses momentos de formagao, considerando que ha 

diferentes formas de participar, diferentes meios de serem democraticos.

E importante ressaltarque o projeto politico pedagogico e um excelente meio de 

promover essa participagao, assim como devemos considerar que sendo 

inconcluso depende um processo interacional constante de acompanhamento 

de revisao e reconstrugao, nessa hora os moldes relacionais durante a sua 

construgao sao primordiais, pois as devidas alteragoes, reposigoes corregoes 

nao podem ser vistas como erro de alguem, mas, sim visto como algo coletivo 

todos tomaram consciencia que se tratara de um refazer coletivo, visto que sua 
sistematizagao nunca e definitiva se tratando de processo de planejamento 

participativo e processual e continuo que configura a identidade da escola a partir 

das varias identidades dos sujeitos envolvidos que juntos pensaram, produziram 

executam e avaliam seu proprio trabalho, o trabalho do outro sem desmerecer 

ou simplificar a coletividade.

E importante notar que a ideia de gestao educacional se desenvolve 
associada- a outras ideias globalizantes e dinamicas em educagao, 
como por exemplo, o destaque a sua dimensao polltica e social, agao 
para transformagao, globalizagao, participagao, praxis, cidadania, etc. 
(LUCK, 2007, p. 03).

A gestao precisa atentar para essa necessidade de (re) descobrir e de valorizar 

a etica nas relagoes interpessoais e para essa associagao ao que a autora 

chama de ideias globalizantes e justamente colocar a educagao diante de uma 

realidade desafiadora diante dos ditames sociais atreiados a uma quebra de 

valores familiares, por exemplo. Reconhecendo que a escola e o espago de troca 

de conhecimentos e construgao de valores onde a democracia sera o marco para 

a construgao de uma escola e consequentemente uma sociedade participativa e 

interativa em todos os setores da vida social, mediante as relagoes 

estabelecidas.
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Quando o gestor promove na instituigao agoes e momentos que deem abertura 

para seus profissionais demonstrarem sua capacidade de participagao, esses se 

sentem mais valorizados e estimulados a continuarem contribuindo para o 

progresso da instituigao. E, e, na verdade, isso que os profissionais 

esperam/contam com a gestao observamos isso nas falas:

Particularmente, penso que a articulagao das relagoes interpessoais da 
instituigao representa o maior desafio a ser superado pelos gestores. 
Pois, acontecem de forma de forma aleatoria, as informagoes nunca 
chegam corretamente, ha sempre "ruidos", e as situagoes geralmente 
ficam fora do controle com muitas fofocas. Melhorar a comunicagao 
entre os funcionarios, seria o primeiro passo para melhorar as relagoes 
interpessoais e a organizagao da escola. (Prof.3. 05).

Falta conhecimento da gestao para com todos que trabalham, as 
palavras proferidas quase sempre sao grosseiras, muitas vezes 
sentem-se ditador e nao colaborador para melhorar as relagoes 
poderia estimular o trabalho em equipe. Conhecer a personalidade de 
cada funcionario, para assim identificar a melhor forma de lidar 
individualmente ou em equipe (Prof.3. 03).

As relagoes de uma certa forma superficiais, sem muito 
comprometimento entre os participantes. A organizagao escolar atual 
nao permite que elas se construam de forma positiva, para o avango e 
organizagao do processo de ensino e aprendizagem (Prof.3. 05).

Pode contribuir (a gestao) para que haja uma convencia harmonica no 
ambiente de trabalho no que todos compreendam que cada urn possui 
opinioes proprias e que e preciso ouvir es respeitar. Tambem, saber 
valorizar o trabalho do outro entendendo que cada pessoa apresenta 
suas peculiaridades (Prof.3. 02).

De acordo com as falas das docentes, e preciso distinguir entre uma interagao 

mecanica que comumente ocorre nas escolas, como por exemplo, reunioes com 

os professores para cobrar notas ou mais empenho no trabalho, ou ate mesmo 

tecer critica sobre horario, enfim tais atitudes vem sendo descartadas 

entendendo que a participagao pressupbe urn auto nivel de conscientizagao 

social e politica, ou seja a escola e uma instancia propulsora de excegao de 

cidadania, com enfase nas relagoes interpessoais.

Agoes como reunioes mensais para tratardo clima organizacional da instituigao, 

atividades com dinamicas, formagao continuada, palestras, ou ate mesmo um 

meio em que os profissionais possam relatar suas queixas, opinioes e elogios 

torna esse ambiente favoravel ao bem estar no trabalho, pois as praticas de 

organizagao e de gestao escolar nao podem estar dissociadas das relagoes
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interpessoais que, segundo Moscovici (2002, p.34), “as relagoes interpessoais 
desenvolvem-se em decorrencia do processo de interagao’.

Nessa perspectiva estamos nos conscientizando que as praticas da gestao 
ultrapassem o setor administrativo e assumem tambem um carater pedagogico 

e pessoal esses fatores aludem para que repensamos o papel da gestao numa 

escola, no modo de organizare gerir as instituigoes de ensino.

O trabalho administrativo nas organizagoes escolares configura-se 
como um processo norteador que mobiliza meios, recursos e insumos 
tendo em vista procedimentos para o desenvolvimento da instituigao a 
partir de seu bom e produtivo funcionamento. Esse processo requer 
um profissional competente com um perfil de formagao humana, de 
habilidades e capacidades tecnicas -  no que tange a fazer bem feito 
aquilo que precisa ser bem feito de compromisso politico, com 
dominio cientifico e de forga de presenga no interior das dinamicas de 
gestao de pessoas e gestao de promessas do dia a dia da instituigao 
escolar (LOPES; SILVA, 2016, p. 416}.

Os autores trazem o perfil do gestor mediante as agoes da gestao como um todo, 

a principio confere a gestao seu carater administrativo como mediadora dos 

aspectos financeiros, burocraticos, bem como destaca a necessidade do 

profissional que esta gestor ter competencia para o cargo, uma vez que 

comumente por ser um cargo de confianga dos governantes municipais sao 

pessoas escolhidas e por vezes nao tern uma formagao para o cargo. Esse tipo 

de profissional, fere a autonomia da escola, pois por nao ser capaz de gerir 

permitira que terceiro tome decisoes por ele e “O respeito a autonomia e a 

dignidade de cada um e um imperativo etico e nao um favor que podemos ou 

nao conceder uns aos outros” (FREIRE, 2009, p. 59), isso porque ao mesmo 

tempo em que exigimos ou apenas esperamos sermos tratados com respeito 

devemos fazer o mesmo para com o outro, inevitavelmente esperamos nos sentir 

bem me nosso ambiente e de trabalho para isso devemos tratar bem o proximo, 

bem no sentido humano que embasa os sentidos profissionais.

Acreditamos que uma escola pode sim priorizar as relagoes interpessoais em 

sua dinamica de trabalho, “Temos que partir de um ponto muito importante, a 

implantagao de uma gestao que apresente agoes participativas e democraticas 

na escola, que demandem maior envolvimento de todos os interessados 

(professores, e demais funcionarios) sendo possivel opinar e decidir de forma a
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atender os anseios de todos” (Prof3. 01), essa fala reafirma o que ja vemos 

ressaltando que uma gestao democratica, automaticamente ja abre espago para 
as boas reiagoes na escola.

Outro aspecto significativo para pensarmos as possibilidades de harmonizagao 

nas reiagoes interpessoais na escola e a autonomia que deve haver 

considerando essa como sendo "um campo de forgas, onde se confrontam e 

equilibram diferentes detentores de influencia (externa e interna) dos quais se 

destacam: o governo, a administragao, os professores, alunos, pais e outros 

membros da sociedade local” (FERREIRA 2003, p. 17).

Tomando esse conceito justamente por trazer a definigao de autonomia na 

perspectiva das interagoes, ser autonomo e ao mesmo tempo em que tenho o 

direito de me expressar, de opinar e de interferir eu devo respeitar esse direito 

no outro. A escola em que todos tern o direito de se expressar sem que a gestao 

se mostre superior permite a participagao democratica.

Para chegarmos a esse nivel de conscientizagao algumas caracteristicas sao 

necessarias a pratica da gestao como propiciar a construgao coletiva de uma 

politica de aprendizado contfnuo, propiciar canais de uma efetiva participagao, 

repensar nas atitudes de poder autoritarias que permeava a pratica da gestao, 

propor o alargamento dos espagos escolares quanto a participagao, vincular as 

questoes administrativas com as pedagogicas, respeitar e oportunizar o 

pluralismo de ideias, pois ainda que haja uma relativa autonomia nas escolas 
essa precisa ser solidificada, pois idearios politicos e sociais adentram as 

instituigoes e podem inferir negativamente no projeto politico dessa, pois nao ha 

uma liberdade total da educagao das praticas alienantes por ser a escola uma 

organizagao social e aberta.

O trabalho coletivo na escola, meio sem o qual nao havera a construgao e 

reconstrugao de praticas sociais autonomas, o rompimento das relagoes de 

poder autoritario e o caminho para isso e investir em um processo pedagogico 

de construgao de Habilidades de relacionamento rnterpessoal e social. Como diz 

Placco (2002, p. 11),
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Habilidades de reiacionamento interpessoal e social sao como tantas 
outras, apendidas e desenvolvidas no viver junto -  e dessa 
aprendizagem ninguem sai igual: mudangas sao engendradas, no nivel 
da conscience, das atitudes, das habilidades e dos vaiores da pessoa, 
assim como no grau e na amplitude de seu conhecimento e no trato 
com esse conhecimento, com a cuitura -  constroem-se assim 
processos indenitarios. Mecanismos como comunicagao e a linguagem 
estao na base dessa construgao e podem ser seus facilitadores ou 
obstaculos a ela.

E interessante a autora adotar o termo habilidades por entendermos que 

realmente algumas pessoas tem muitas dificuidades de se relacionar, 
aparentemente nao tem essa habilidade, porem ao mesmo tempo ela reforga a 

ideia de que essa habilidade pode ser adquirida estamos nesse processo de 

construgao, ja mencionado, se trata de fato de um processo de aprendizagem, 

dai a grande relevancia dos gestores investirem em formagao continuadas que 

aborde a tematica e que a partir de uma pratica democratica possibilitem a todos 

atuarem, com isso o respeito e admiragao vao surgindo entre o grupo.

Sao essas novas atitudes e vaiores que vao se fazendo em meios as relagoes 

para oportunizar a participagao de todos no processo educativo e os 

mecanismos apontados pela autora sao extremamente necessarios como a 

linguagem e comunicagao que podemos dizer, sao as mais nobres ferramentas 

de interagao o que de fato podem favorecer ou dificultar essas interagoes 

dependendo do modo como sao postas. Essas ideias sao reforgadas pelas 

professoras entrevistadas.

As relagoes interpessoais trazem mais confianga e satisfagao as 
pessoas. Quanto meihor for o reiacionamento interpessoal, melhor 
sera o rendimento da equipe, e mais facilidades para alcangar as metas 
(Prof.3. 06).

As relagoes interpessoais podem trazer pontos positivos os objetivos 
educacionais, atraves das trocas de expenencias do clima favoravel, 
do companheirismo, enfim do trabalho coletivo, resultado desse bom 
convivio. (Prof.3. 07).

Quando o trabalho flui a partir da colaboragao de cada um e do todo 
(Supervisora).

As relagoes interpessoais devem ser caraterizadas como um dos 
principais requisitos para o desenvolvimento e um trabalho de 
qualidade, afinal e comprovado cientificamente o que individuo produz 
melhor no ambiente favoravel (Prof.3. 07).

Como pega fundamental, uma vez que as mesmas proporcionam um 
ambiente de trabalho agradcivel e produtivo, contudo nao se pode
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negar que a disponibilidade de mudanga esta em cada um dos 
envolvidos para que essa relagao acontega positivamente ou nao 
(Prof.3. 03).

As falas das professoras reconhecem que as boas relagoes trazem resultados 

favoraveis aos processos de ensino e aprendizagem e ainda relevam a 

necessidade da colaboragao de todos para se chegar a esse fim. E possivel 

perceber nesses depoimentos e nos demais presentes ao longo do texto, a 

relevancia da atuagao de uma gestao democratica. E interessante quando a 

Prof.3. 07 traz o fator das relagoes interpessoais ser um dos principals requisitos 

para o desenvolvimento de um trabaiho de um trabalho de qualidade, pois como 

ja dito anteriormente voce se sentindo bem no ambiente de trabalho propiciara 

uma pratica mais agradavel.

6 ALGUMAS CONSIDERAQOES

£ compreensivel a nao conclusao de um trabalho que respalda a agao educativa, 

uma vez que se trata de um processo inacabado e que permite ao longo de sua 

construgao os devidos reajustes. Mas, precisamente no campo das relagoes 

interpessoais, tematica em estudo, cabe-nos pensarmos como esse trabalho 

deve se tornar uma constate.

Este artigo traz o mote das possibilidades de buscar e atentar para como as 
relagbes interpessoais estao sendo construidas e firmadas no ambiente escolar. 

Discutir formagao de professores, identidade docente, gestao democratica, os 

processos de ensino e aprendizagem sem antes consideramos as relagoes 

postas em meio a essas tematicas e no minimo simplorio. Por isso, esta 

produgao nao traz a pretensao de aludir a tematica por completo, mas sim abrir 

espagos e ao mesmo tempo colaborar para os estudos ja constitufdos sobre a 

necessidade de refletir cada vez mais como essas relagoes podem e devem 

colaborar na realizagao, na concretizagao de um ensino qualitative.

Ver o aluno e nao ver a pessoa dos alunos, assim como ver os professores, 

gestores e funcionarios, sem relevar seus sentimentos, suas individualidades e 

nao considerar a escola humanitaria e democratica objetivada ao longo do
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tempo. No que faz jus a gestao de uma escola, optamos por coloca-la a frente, 
na constituigao dessa escoia, mais humana.

Tomando a gestao como aquela que pensa e problematiza as praticas 

pedagogicas a partir da agao democratica que aeve basear a instituigao escolar, 

nao significa tomar decisoes por si so, mas, trazer a todos os meios propicios 

que de contribulrem de modo coletivo. O gestor deve planejar suas agoes de 

modo participativo, experimentando o desafio de lidar com a diferenga, 

encontrando a unidade na diversidade, tudo isso implica na criagao de uma 
cultura de participagao.

Aprendemos, isso e fato, porem quando sao nos dados os meios favoraveis 

aprendemos com mais facilidade e entusiasmos, portanto e posslvel aprender a 

conviver, aprender a participar, aprender a respeitar e aprender a aprender 

sempre. Nessa perspectiva e que nosso trabalho de aiudir e refletir a constituigao 

de uma escola que permita seus integrates se relacionarem positivamente urn 

com o outro, estara permitindo que esses se integrem favoravelmente na 

realizagao de suas atividades, e sendo a escola um lugar de aprendizagem, nada 

mais justo que se aprenda a conviver e conviver bem, embasados nos princtpios 

etico, da autonomia, da participagao e da democracia. Tais principios advem, ou 

deveria advir de uma gestao pautada nas competencies; tecnica, politica, 
cientifica, pedagogica e humana.

Dessa maneira, esperamos que este trabalho oferega luzes aos estudos sobre 

as relagoes interpessoais e que ao percebermos estas como sendo fundantes 

das interagoes grupais, seja as mesmas cada vez mais destaques nas vivencias 

na instituigao escola, que as afirmagoes, duvidas e reflexoes aqui expostas nao 

se estagnem, mas encontrem novos caminhos para percorrer contribuindo e 

favorecendo uma escola humanitaria. Para isso, foi indicado no decorrer desta 

produgao a atuagao de uma gestao a partir do ideario de formagao de equipes 

(promogao de congresso, ingresso dos profissionais em plataformas de estudos, 

elaboragao de PPP, construgao de um piano de agao, construgao de projetos), 

entre outros, aparatos sistemicos nas formas de avaliagao, programas de 

formagao continuada e gestao democratica. Todas essas agoes implicam numa
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rede de relagoes interpessoais devidamente bem “administradas” por todos que 
se envolvem e participam da escola.
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C a m p i n a  G r a n d e

U n ivtr s i d a d i  F e de r a l  de CFP/UFCG

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCAQAO

PO S-G R AD U AG AO  LATO -SENSU  E M  P L A N E JA M E N T O  E G E S TA O  E S C O LAR

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO:

A ATUACAO DA GESTAO NA ARTICULACAO DAS RELA^OES INTERPESSOAIS NA ESCOLA 

DISCENTE: Carla Heloisa de Souza Mariano 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Jose Amiraldo Alves da Silva

•  DADOS GERAIS:

NOME:___________________________________________________________________________

TEMPO DE ATUACAO COMO PROFESSORA:__________________________________

TRABALHA EM QUE HORARIOS:_______________________________________________

TRABALHA EM QUANTAS INSTITUigOES:_____________________________________

FOR MACAO:_____________________________________________________________________

TEMPO QUE TRABALHA NA ATUAL INSTITUICAO DE ENSINO:______________

•  PERGUNTAS:

1. 0  que voce entende por relagoes interpessoais?
2. Como voce observa as relagoes interpessoais empreendidas na instituigao em que 

trabalha?
3. Como se da a articulagao das relagoes interpessoais por parte da gestao escolar e 

como essa poderia melhor articular essas relagoes na Organizagao do Trabalho 
Pedagogico?

4. Como pode ser caracterizada as relagoes interpessoais numa instituigao para que 
favorega o bom desempenho no trabalho?

5. De que modo as relagoes interpessoais podem contribuir para o alcance positivo dos 
objetivos educacionais na instituigao?

6. A escola ou o m unidpio ja disponibilizou alguma formagao continuada ou estudo no 
campo das relagoes interpessoais?

Obs: Qualquer duvida na compreensao das questoes pode entrar em contato: (083) 9 9642 
4382

QUESTIONARIO
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C a m p i n a  G r a n d e

U m v e r s i d a d e  Fe de r a l  de CFP/UFCG

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCAgAO

POS-GRADUAgAO LA TO-SENSU  EM PLANEJAMENTO E GESTAO ESCOLAR

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO:

A ATUA^AO DA GESTAO NA ARTICULACAO DAS RELATES INTERPESSOAIS NA ESCOLA 

DISCENTE: Carla Heloisa de Souza Mariano 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Jose Amiraldo Alves da Silva

Estamos convidando o (a) senhor (a) a participar, como voluntaria, em uma pesquisa 

academica da UFCG/CFP de Cajazeiras, PB como uma das eta pas para obtengao do grau de pos- 

graduado no curso LATO-SENSU EM PLANEJAMENTO E GESTAO ESCOLAR da aluna em 

referenda. Apos esta esclarecido (a) sobre as informagoes aqui apresentadas, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine no final deste documento.

Contamos com a vossa coiaboragao para o trabalho de conciusao da especializagao 

acima citado, corroborando com os estudo e pesquisa a respeito da tematica: A ATUA^AO DA 

GESTAO NA ARTICULAgAO DAS RELAgOES INTERPESSOAIS NA ESCOLA; cujo objetivo e tao 

somente incrementar os debates e discussoes sobre a grande relevancia das boas relagoes no 

ambiente e de trabalho, no que concerne ao ambiente educative cujo fim  e form ar o cidadao 

em sua integralidade considera-se tais relagoes como indispensaveis e salutares para os 

resultado eficazes do processo educativo.

Certa de que podemos contar com sua colaboragao firmamos que os nomes dos 

entrevistados nao serao divulgados, cujo term o aqui assinado e tao somente para fins de 

veracidade da pesquisa que esta sob analise.

TERMO DE CONSCENTIMENTO DE PESQUISA ACADEMICA DE TCC

Assinatura do entrevistado

Cajazeiras, PB Agosto de 2016
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