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Gestao Participativa: Escola e Comunidade na Busca de uma Educacao Basica 

de Qualidade 

RESUMO 

Autor: Jorge Luiz Alves 

Orientador: Prof. Dr. Blenio Cesar Severo Peixe 

ALVES, J. L. Gestao Participativa: escola e comunidade integrada na busca de uma 
educac;ao basica de qualidade. A gestao participativa e entendida como forma 
regular e significante de envolvimento de professores, funcionarios, especialistas, 
pais, alunos e da sociedade como urn todo, no movimento do processo decis6rio da 
instituic;ao escolar. Ressalte-se que, em instituic;oes democraticamente 
administradas, todos os segmentos sao envolvidos no estabelecimento dos 
objetivos, na soluc;ao de problemas, na tomada de decisoes, entre outros. Neste 
trabalho objetiva-se apresentar uma proposta para sensibilizar a comunidade local 
na busca de uma maior integrac;ao com a escola. Motivar a participayao da 
comunidade junto a escola faz minimizar o distanciamento que ha entre estas duas 
instituiy6es sociais, permite a elaborayao de estrategias necessarias para 
enfrentamento de conflitos existentes. Como desenvolver estrategias de gestao e 
politicas publicas capazes de resgatar principios e valores positives, assim como 
sensibilizar a comunidade escolar para uma participac;ao mais efetiva, a tim de 
promover o bem-estar no convivio familiar e escolar. Com a participayao, 
colaborayao e apoio de todos, escola, pais, alunos e de toda a comunidade escolar 
no processo educative, tornara possivel o resgate de principios e valores 
necessaries a reconstruc;ao e consolidac;ao de ac;oes mais justas no seio desta 
comunidade. Portanto, o problema desta pesquisa funda-se na questao de como 
estabelecer urn programa de educac;ao fundado em valores humanos, onde o 
autoconhecimento e a vivencia dos valores sejam preponderantes para que: 
professores, pais, alunos e escola possam assumir urn modelo de sociedade menos 
injusta. 

Palavras-chave: Gestao Participativa, Educac;ao, Comunidade. 
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1. INTRODUCAO 

A adQ(;ao de uma Gestao Participativa como estrategia para a administrac;ao 

de polfticas publicas e instituic;oes sociais, como a Escola, por exemplo, e tomada 

como objeto de estudo do projeto que se apresenta. 

0 distanciamento entre comunidade e escola exige a elaborac;ao de 

estrategias de gestao e politicas publicas que permitam promover a interac;ao 

necessaria para enfrentamento de conflitos sociais existentes e que nela se refletem. 

Na atual conjuntura socioeconomica e dentro do instrumento para aplicac;ao 

do trabalho, e possivel perceber que a instituic;ao escolar vivencia momentos 

criticos, face as conseqOentes transformac;oes e inovac;oes tecnol6gicas do mundo 

moderno, envolvendo desde as politicas publicas educacionais ate os alunos, urn 

dos principais agentes envolvidos dentro deste processo hist6rico. Nao obstante, 

deparar-se com situac;oes de indisciplina, de desinteresse e de violencia de urn 

publico que se ve sem grandes perspectivas de futuro. 

Encontrar urn meio de integrac;ao entre a instituic;ao escolar e a comunidade, 

na tentativa de reconstruir algumas das estruturas que nao sao fornecidas 

satisfatoriamente pelo poder estatal, e urn grande desafio. Como desenvolver 

estrategias de gestao e politicas publicas capazes de resgatar principios e valores 

positivos; como sensibilizar a comunidade escolar para uma participac;ao mais 

efetiva, a fim de promover o bem-estar no convivio familiar e escolar; como 

estabelecer urn programa de educac;ao fundado em valores humanos, onde o 

autoconhecimento e a vivencia destes sejam preponderantes para que professores, 

pais, alunos e escola possam assumir urn modelo de sociedade menos injusta, sao 

questionamentos e problematicas norteadoras para propostas a serem apresentadas 

ao final da pesquisa. 

Assim sendo, delimitou-se, como objetivo geral deste estudo, a apresentac;ao 

de uma proposta para sensibilizar a comunidade local na busca de uma maior 

integrac;ao com a escola. Para alcanc;ar tal intento, buscou-se atingir as seguintes 

etapas, esboc;adas nos seguintes objetivos especificos: fundamentar teoricamente, 

atraves de pesquisa bibliografica, a relac;ao escola e comunidade; levantar o perfil 
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socioeconomico das familias; verificar aspectos relacionados a formac;ao dos pais 

dos alunos da escola; consolidar o levantamento de informac;oes pela analise e 

caracterizar o perfil socioeconomico, cultural e principais demandas das familias e 

apresentar relat6rio consubstanciado com as informac;oes levantadas e proposta 

para resgatar a iriterac;ao escola e comunidade. 
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2. REVISAO DE LITERA TURA 

Neste item abordam-se os seguintes pontos pela relevancia do estudo: 

principais conceitos de educa9ao, classificayao do ensino, principais estudiosos do 

processo ensino-aprendizagem, principais metodologias utilizadas no processo 

~nsino-aprendizagem, defini9ao de gestao, comunidade, educa9ao de qualidade e 

perfil socioeconomico. 

2.1. PRINCIPAlS CONCEITOS DE EDUCA<;AO 

A partir do SEkula XX, com as duas guerras mundiais, a crise de 1929, a 

queda do socialismo, entre outros acontecimentos fundadores, o pensamento 

transforma-se e a visao de progresso se modifica, criando assim ambiente para o 

desenvolvimento de urn pensamento diferente sabre o futuro. Esses discursos sabre 

o progresso tomam contorno no final do seculo XVIII, na forma de uma teoria do 

progresso, onde, por exemplo, a capacidade do homem em conhecer e intervir na 

natureza de acordo com seus interesses, assim como a luta e a competi9ao, seria o 

motor do progresso moral e politico. Ideal de Progresso que pertence a urn momenta 

de quebra da tradi9ao representada pelo Antigo Regime, ou seja, as crises e as 

revolu96es sao interpretadas como sinais de novas possibilidades. E partindo do 

pressuposto que vivemos em urn novo momenta, nutrido da idealiza9ao de 

progresso - positiva ou nao - e desenvolvimento tecnol6gico, o qual s6 pode ser 

alcan9ado atraves da educa9ao, percebemos que o papel do ensino ganha cada vez 

mais destaque, mesmo que as politicas publicas, como as do Brasil, nao 

acompanhem de maneira pratica essas altera96es. 

De acordo com JEREMY RIFKIN (2005, p.13), "0 mundo hoje esta em meio a 

uma transforma9ao fundamental na natureza do trabalho, ou seja, saindo da era 

industrial e entrando na era da informa9ao. Computadores sofisticados, tecnologias 
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de telecomunica(_(6es, robes e outras maquinas inteligentes ja vern tomando o Iugar 

de varias categorias de trabalho em seus paises". 

As praticas de educa9ao popular tambem se constituem em mecanismos de 

democratizaC(ao, demonstrando os valores de solidariedade e de reciprocidade e 

formas alternativas de produ9ao e de consumo, sobretudo as praticas de educa9ao 

popular comunitaria, muitas delas voluntarias. 

Pode-se entender educa9ao como uma perspectiva de construir uma 

consciencia acerca da realidade, que permita o crescimento qualitativo da pessoa 

humana, a partir do seu nascimento, atraves do aprimoramento do saber te6rico e 

pratico, ate a fase conclusiva da sua vida. 

LUCK (1988, p. 09) afirma que "a escola tern por funyao promover a melhoria 

da sua comunidade pela educa9ao dos seus filhos e, ao faze-to, recebe influencia 

dessa comunidade adaptando seus objetivos, programas, metodos, tecnicas e suas 

necessidades". 

A educayao como urn processo de comunicayao que conjuga a ayao dos 

seus profissionais e a vontade de aprender do educando, tern por objetivo preparar o 

individuo para uso de sua liberdade e iniciativa, para melhor viver em sociedade. 

Segundo BUFFA (1987, p.7), "a educa9ao nao e uma precondiyao da 

democracia e da participaC(ao, mas e parte, fruto e expressao do processo de sua 

constituiyao". 

A educa9ao e obriga9ao e compromisso de todos os segmentos da 

sociedade. Dentre as institui96es sociais educativas, a escola tern exercido a fun9ao 

social basica de transmissao do saber sistematizado. 

No Brasil de hoje, assim como em muitos outros paises democraticos, a 

fun9ao da escola basica de transmitir o saber sistematizado nao e urn tim em si 

mesmo, mas, "o meio para atingir a finalidade de desenvolver o educando de 

maneira plena, de preparar-lhe para o exercicio da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores". (LOB, 1997, artigo 22) 

Durkheim foi quem primeiro definiu o conceito de educa9ao escolar moderna. 

Os pensadores que o precederam diziam como a educa9ao deveria ser; disse o que 

a educayaO e. 
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Para DURKHEIM (2001, p.52), "A educac;ao e a ac;ao exercida pelas gerac;oes 

adultas sabre aquelas que ainda nao estao maduras para a vida social. Tern par 

objetivo suscitar e desenvolver na crianc;a certo numero de estados fisicos, 

intelectuais e marais que lhe exigem a sociedade politica no seu conjunto e o meio 

especial ao qual esta particularmente destinada". 

Constitui a educac;ao basica: a educac;ao infantil, o ensino fundamental e o 

ensino media. A educac;ao basica para as crianc;as pode ser definida como uma 

educac;ao inicial (formal ou nao-formal) que vai, geralmente, desde cerca dos tres 

anos de idade ate os doze. 

Segundo DELORS (200 1, p.125), "a educac;ao basica e urn indispensavel 

'passaporte para a vida' que, fazendo com que os que dela se beneficiam possam 

escolher o que pretendem fazer, possam participar na constru«;ao do futuro coletivo 

e continuar a aprender''. 

Afirma tambem DELORS (2001, p.125) que: "a educa«;ao basica e essencial 

se quisermos lutar com exito contra as desigualdades quer entre sexos, quer no 

interior dos paises ou entre eles. E a primeira etapa a ultrapassar para atenuar as 

enormes disparidades que afligem muitos grupos humanos: mulheres, populac;oes 

rurais, pobres das cidades, minorias etnicas marginalizadas e milh6es de crianc;as 

nao escolarizadas que trabalham". 

A CONSTITUI<;Ao FEDERAL de 1988, no seu artigo 227, expressa valores 

como: "E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a crianc;a e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, 0 direito a vida, a saude, a alimentac;ao, a 
educac;ao, ao lazer, a profissionalizac;ao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a 
liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, alem de coloca-los a salvo de toda 

forma de negligencia, discriminac;ao, explorac;ao, violencia e opressao". 

Ja o artigo 205 do mesmo diploma legal estabelece que "a educac;ao, direito 

de todos e dever do Estado e da familia, sera promovida e incentivada com a 

colabora«;ao da sociedade, visando o plena desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificac;ao para o trabalho". 

Contudo, e possivel observar uma grande distancia entre os preceitos 

constitucionais e a sua efetiva aplicac;ao pratica. Embora muitas politicas publicas 

estejam sendo destinadas a educa«;ao, ainda tornam-se insuficientes para atender 
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as necessidades do pais, face ao contexto socioeconomico atual. A evasao escolar, 

mesmo nas series iniciais, a dificuldade ou ate mesmo a falta de acesso a escola 

para muitas criangas e adolescentes, o baixo rendimento escolar e a negligemcia por 

parte da familia e do poder publico, servem de exemplos e demonstram a 

inefici€mcia hist6rica no Brasil, da aplicagao e execugao das normas. 

BUFFA afirma que: 

Sendo a educar;ao urn dos direitos do cidadao, as alternativas que se 
oferecem a popular;ao e uma rede escolar insuficiente em todos os 
sentidos. Para os alunos considerados carentes, os projetos que surgem 
tern carater meramente assistencialista. A questao do analfabetismo no 
Brasil continua sem resposta. Muitos brasileiros sao analfabetos por 
complete e outros, embora sabendo desenhar e escrever algumas palavras, 
nao compreendem o que fazem, nao sabem o que escrevem ou o que 
desenham, outros ainda apenas sabem escrever o seu nome. (BUFFA, 
1987, p.14) 

DELORS (2001, p.127), observa que "a educagao basica e, ao mesmo tempo, 

urn a preparagao para a vida e o melhor momenta para aprender a aprender". 

A crise porque passa a educagao e muito seria. 0 quadro que se apresenta 

nos revela as condigoes precarias tanto na estrutura fisica das escolas quanta na 

sua organizagao didatico-pedag6gica, como tambem o fator motivacional dos 

profissionais da educagao, pela falta de reconhecimento e valorizagao. 

TELES acredita que: 

A educar;ao deveria proporcionar consciencia critica, ou seja, aquela que 
examina os fatos com profundidade, que aceita as mudanr;as da realidade, 
que busca principios casuais autenticos [ ... ] que avalia, reavalia, que nao 
possui preconceitos, que nao concorda com a passividade, [ ... ] aceita a 
responsabilidade, e indagada, investiga, forr;a, choca, ama e nutre-se do 
dialogo e aceita o novo, assim, como o velho, na medida em que sao 
validos. (TELES, 1992, p.17) 

Neste mesmo sentido, FREIRE (1983, p.26) afirma que, "o individuo que 

compreende o meio em que vive, tern condigoes de questionar a vida como urn todo 

e de buscar solucionar os problemas que aparecem". 

0 papel da educagao, portanto, e 0 de formar a personalidade do ser humano 

e nele desenvolver competencias e habilidades, para que possa exercer sua 

cidadania. A educagao deve tambem formar o cidadao para o trabalho. 
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De acordo com RODRIGUES (1986, p.96), "propiciar-lhe o acesso aos 

valores da civilizac;ao eo contato como desenvolvimento cientifico e tecnol6gico". 

As caracteristicas da sociedade que se tern hoje sao frutos de uma educac;ao 

que apresenta os reflexes de problemas nao resolvidos no passado. 

Segundo FREIRE (1983, p.33), "todo amanha se cria num ontem, atraves de 

urn hoje. De modo que o nosso futuro baseia-se no passado e corporifica-se no 

presente. Temos que saber o que fomos eo que somos para saber o que seremos". 

Os questionamentos com relac;ao a situac;ao da educac;ao do Brasil sao 

muitos e poucas vern sendo as ac;oes eficazes para melhorar. A partir do momento 

em que as familias, o setor politico, economico, cultural e a sociedade, de uma 

forma geral, tomar consciencia da importancia da educac;ao, possibilitando a todos o 

acesso a escola, certamente os brasileiros se transformarao em cidadaos mais aptos 

a interagir em sociedade. 

Para STEIN (1985, p.51), "[ ... ] escola para todos seria uma educac;ao 

democratica, se todos fossem livres e tivessem oportunidade de criticar e questionar 

os conteudos numa tentativa de reformar a escola no sentido de preparar os 

cidadaos para enfrentarem os problemas sociais na medida em que aparecem". 

Liberdade implica responsabilidade e quem vive em sociedade deve conhecer 

os limites que lhe sao impostos de forma natural. Por isso que a participac;ao da 

comunidade na educac;ao deve ser acompanhada pela responsabilidade e ayao do 

Estado. 

2.2. CLASSIFICA<;AO DO ENSINO 

De acordo a LOB n° 9394/96, a Educac;ao Escolar divide-se em educac;ao 

basica e educayao superior. 0 Ensino Fundamental, juntamente com a Educac;ao 

lnfantil eo Ensino Medio, compoe a Educac;ao basica. 
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2.2.1 Educac;ao lnfantil 

A Educac;ao lnfantil corresponde ao espac;o dos primeiros desafios, do 

levantamento de hip6teses e da busca de respostas. Nessa fase, a intervenc;ao do 

professor e fundamental para mediar os saberes trazidos pelas crianc;as e relaciona

los a recursos didaticos como livros, atividades ludicas, jogos pedag6gicos, 

computadores e outras midias. 

0 Titulo V, capitulo II, sec;ao II da Lei n° 9.394/96 Diretrizes e Bases da 

Educac;ao Nacional, regulamenta a Educac;ao lnfantil, conforme preceituam os 

artigos: 

Art.29 A educac;ao infantil, primeira etapa da educac;ao basica, tern como 

finalidade o desenvolvimento integral da crianc;a ate seis anos de idade, em seus 

aspectos flsico, psicol6gico, intelectual e social, complementando a ac;ao da familia 

e da comunidade. 

Art.30 - A educac;ao infantil sera oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianc;as de ate tres anos de idade; 

II - pre-escolas, para as crianc;as de quatro a seis anos de idade. 

Art.31 - Na educac;ao infantil, a avaliac;ao far-se-a mediante acompanhamento 

e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoc;ao, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental. 

2.2.2 Ensino Fundamental 

De acordo com a LDBN, o Ensino Fundamental, com durac;ao minima de oito 

anos, obrigat6rio e gratuito na escola publica, tera par objetivo a formac;ao basica do 

cidadao. E obrigat6rio para todas as crianc;as na faixa etaria entre 7 e 14 anos e 

jornada escolar anual de 800 horas-aula, distribuidas em 200 dias letivos. A meta de 

cada escola de ensino fundamental e fornecer ao aluno acesso a base comum 

nacional e a parte diversificada, o que inclui as caracteristicas regionais da 

sociedade, da cultura, da economia e do cotidiano do aluno. 

0 Ensino Fundamental tera por objetivo a formac;ao basica do cidadao, 

mediante: o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
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basicos, o plena dominio da leitura e do calculo; a compreensao do ambiente natural 

e social, do sistema politico, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo em 

vista a aquisic;ao de conhecimentos e habilidades e a formac;ao de atitudes e 

valores; o fortalecimento dos vinculos de familia, dos lac;os de solidariedade humana 

e de tolen3ncia reciproca em que se assenta a vida social. 

a) serie de 1a a 4a 

Os Parametros Curriculares Nacionais, estabelecidos pelo MEC, redefiniram 

os conteudos do Ensino Fundamental. Propuseram tambem novas maneiras de 

aborda-los. Por isso a necessidade de estudos e compreensao do que se pretende 

com o processo de ensino e aprendizagem. 

E fundamental urn referendal para o ensino e aprendizado dos conteudos 

cientificos e escolares de acordo com cada nivel de ensino. E preciso ressaltar, que 

nesta fase (1a a 4a serie) a importancia do estudo por comparac;ao, vista que os 

alunos ainda estao num estagio operat6rio-concreto. Eles precisam ter os objetos, 

atraves de suas imagens, sempre presente na mente para poder pensar sabre eles. 

Esse e o periodo em que e absolutamente necessaria uma constante busca 

das experiemcias vividas pelos alunos em cada conteudo analisado. 0 proprio 

conteudo adquire significado para as crianc;as a medida que se liga com as suas 

concepc;oes previas ou espontaneas. 0 conteudo precisa estar intimamente 

relacionado a experiencias do aluno. 

b) sa a aa serie 

Para que se efetive urn trabalho no qual professor e aluno tenham autonomia, 

possam pensar e refletir sabre o seu proprio processo de construc;ao de 

conhecimentos e tenham acesso a novas informac;oes deve-se observar questoes 

fundamentais e especificas desta fase em que os alunos passam gradativamente do 

estagio operatorio-concreto para o pensamento formal. Com isso cabe aos 

professores propiciar questoes, atividades, etc. Em que os agentes do processo 

ensino-aprendizagem possam: dialogar, duvidar, discutir, questionar, compartilhar 
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informac;oes, e que se haja espac;o para transformac;oes, para as diferenc;as, para o 

erro, para as contradic;oes, para a colaborac;ao mutua e para a criatividade. 

A qualidade do trabalho pedag6gico esta associada a capacidade de 

promoc;ao de avanc;os no desenvolvimento do aluno, destacando-se a importancia 

do papel do professor no processo ensino-aprendizagem, assim como a relevancia 

da proposta pedagogica adotada pela escola. 

Com isso e importante que tenha em conta que, qualquer que seja o 

conteudo, ele nunca e urn fim em si mesmo, e, sim, apenas urn pretexto para se 

aprender a pensar e questionar o proprio conhecimento, para se compreender que 

aprender nao e reproduzir verdades alheias, mas sim, aprender a olhar para o 

mundo colhendo dados, interpretando-os, transformando-os e tirando conclusoes. 

So assim e possivel formar cidadaos criticos, competitivos e capacitados o 

bastante para serem agentes transformadores de sua propria vida e da realidade 

que os cerca. 

Parametros Curriculares - Fornecendo subsidios teoricos e metodologicos 

que devem ser analisados e interpretados pelas equipes pedagogicas das escolas, 

os Parametros Curriculares Nacionais (PCN) sao as orientac;oes e referencias do 

MEC para cada etapa do ensino fundamental e media no Brasil. Os PCN de 1a a 4a 

series foram publicados em 1997, OS de 5a a 8a, em 1998, e OS do ensino media em 

1999. 

Temas transversais- Alem das areas de conhecimento tradicionais, os PCNs 

propoem a discussao de temas como Saude, Etica, Pluralidade Cultural, Meio 

Ambiente, Orientac;ao Sexual e Trabalho e Consumo, consideradas fundamentais 

para o exercicio da cidadania. Chamados de temas transversais, esses assuntos 

devem servir de base para outras atividades da escola. 

2.2.3 Ensino Media 

Como etapa final da Educac;ao Basica, no Ensino Media o jovem deve, mais 

do que dominar conteudos, aprender a se relacionar com o conhecimento de forma 

ativa, construtiva e criadora. Para isso, o curricula do Ensino Media ancora-se nos 
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seguintes princ1p1os pedag6gicos: identidade, diversidade e autonomia, 

interdisciplinaridade e contextualizac;ao 

As diretrizes curriculares nacionais;~ os PCNs (Parametros Curriculares 

Nacionais) dos diferentes niveis de ensino e uma serie de outros documentos 

oficiais referentes a educac;ao no Brasil tern colocado - em consonancia com uma 

tendencia mundial - a necessidade de centrar o ensino e aprendizagem no 

desenvolvimento de competencias e habilidades por parte do aluno, em Iugar de 

centra-lo no conteudo conceitual. lsso implica em uma mudanc;a muito grande por 

parte da escola, que sem duvida tern que ser preparada para ela. 

A LOB, Lei n.0 9.394/96, tern como proposta o fim da dualidade entre o Ensino 

Medio e a Educac;ao Profissional. Nem todas as analises realizadas pelos 

estudiosos concordam que essa proposta tenha sido atingida, ou que possa ser 

atingida da forma em que foi formulada e tern sido implantada. Por enquanto, 

trataremos aqui, das versoes oficiais da LOB no que tange a essa proposta. 

Assim, os sistemas e os estabelecimentos de ensino medio deverao criar e 

desenvolver, com a participac;ao da equipe docente e da comunidade, alternativas 

institucionais com identidade propria, baseadas na missao de educar o jovem, 

usando ampla e destemidamente as varias possibilidades de organiza«;ao 

pedag6gica, espacial e temporal, e de articulac;oes e parcerias com instituic;oes 

publicas ou privadas, previstas na LOB, para formular politicas de ensino focalizadas 

nessa faixa etaria. Elas terao de contemplar a formac;ao basica, incluindo a 

prepara«;ao geral para o trabalho, inclusive, integrando as series finais do ensino 

fundamental com o ensino medio, em virtude da proximidade de faixa etaria do 

alunado e das caracteristicas comuns de especializac;ao disciplinar que esses 

segmentos de ensino guardam entre si. 

As diretrizes do novo ensino medio colocam a escola como agente principal 

na definic;ao do curricula, o professor como agente transformador e o estudante, o 

cidadao-alvo de toda mudanc;a. Essas diretrizes estao definidas nos Parametros 

Curriculares Nacionais, como ja citados acima, guias para orientar a escola e os 

professores na aplicac;ao do novo modelo. Ao dispor os conteudos de forma 

interligada por area, os Parametros Curriculares Nacionais criam os caminhos para 

atingir o objetivo de levar ao estudante conhecimentos capazes de torna-lo uma 
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pessoa critica, versatil e habil para continuar aprendendo e se adaptando as 

constantes exig€mcias do mundo globalizado. 

A organizagao curricular do ensino media deve ser orientada por alguns 

pressupostos: visao organica do conhecimento, afinada com as mutag6es 

surpreendentes que o acesso a informagao esta causando no modo de abordar, 

analisar, explicar e prever a realidade, tao bern ilustradas no hipertexto que cada vez 

mais entremeia o texto dos discursos, das falas e das construg6es conceituais; 

disposigao para perseguir essa visao, organizando e tratando os conteudos do 

ensino e as situag6es de aprendizagem, de modo a destacar as multiplas interag6es 

entre as disciplinas do curricula; abertura e sensibilidade para identificar as relag6es 

que existem entre os conteudos do ensino e as situag6es de aprendizagem com os 

muitos contextos de vida social e pessoal, de modo a estabelecer uma relagao ativa 

entre o aluno e o objeto do conhecimento e a desenvolver a capacidade de 

relacionar o aprendido com o observado, a teoria com suas conseqO€mcias e 

aplicag6es praticas; reconhecimento das linguagens como formas de constituigao 

dos conhecimentos e das identidades; reconhecimento e aceitagao de que o 

conhecimento e uma construgao coletiva e que a aprendizagem mobiliza afetos, 

emogoes e relagoes com seus pares, alem das cognig6es e habilidades intelectuais. 

Os conteudos devem ser vistos como meios para constituigao de 

compet€mcias e nao como fins em si mesmos, o trabalho do raciocinio deve 

prevalecer sobre o da memoria e o conhecimento deve ser experimentado pelo 

aluno e nao apenas transmitido a ele. Enfim, o aluno devera ser capacitado a 

constituir competencias, habilidades e disposigoes de condutas que lhe tornem 

possivel a insergao na sociedade de uma forma produtiva, critica e criativa, e nao 

simplesmente ser urn deposito de informag6es. 

Com as novas diretrizes, fica mais clara a responsabilidade da escola - e do 

professor - de estruturar o seu programa de ensino. Urn programa dinamico, que nao 

esteja preso a moldes pre-formados ou seguindo rigidamente urn livro didatico. Urn 

programa que esteja de acordo com a realidade local e com as necessidades 

imediatas dos alunos. Essa liberdade dada ao professor e certamente muito positiva, 

mas exige preparo e trabalho. 
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2.2.4 Educa<;ao Profissional 

A Educa<;ao Profissional destaca-se como urn fator estrategico de 

competitividade e desenvolvimento humano na nova ordem economica mundial. Os 

desafios estao relacionados aos avan<;os tecnol6gicos e as novas expectativas das 

organiza<;oes que, agora, enfrentam mercados -globalizados, extremamente 

competitivos. Com isso, surgem tambem novas exigencias em rela<;ao ao 

desempenho dos profissionais. 

Dessa forma, a educa<;ao nao poderia ficar alheia a essas transforma<;6es, 

passando a oferecer cursos que favore<;am a perspectiva de melhoria na qualidade 

de vida e facilitem o acesso de jovens e adultos ao mercado de trabalho (Anexo 4). 

2.2.5 Ensino Superior 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educa<;ao Nacional (LDBN) contempla o 

Ensino Superior mediante os artigos 43 a 57, trazendo em seu bojo suas principais 

finalidades, abrangencia, estrutura e funcionamento (Anexo 5). 

2.3. PRINCIPAlS ESTUDIOSOS DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Neste t6pico do trabalho de pesquisa, procura-se apresentar alguns dos 

principais te6ricos do processo ensino-aprendizagem. 

Pode-se entender por aprendizagem, uma constante busca de significados. 

Busca esta que ocorre a partir dos acontecimentos ja vividos pelos alunos, e qual 

significado procuram construir. 

2.3.1 Teoria de J. Piaget 

Conforme a teoria de Piaget ha a aprendizagem quando ocorrem os 

processos de adapta<;ao: assimila<;ao e acomoda<;ao, ou seja, o sujeito aprende 
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atraves da sua interac;ao com o objeto e da sua percepc;ao do meio, assimilando as 

novas informac;oes, de forma que estas se acomodem e mudem suas estruturas 

cognitivas. 

Sobre a teoria de Piaget, MOREIRA, assim se refere: 

[ ... ] a teoria de Piaget nao e propriamente uma teoria de aprendizagem e 
sim uma teoria de desenvolvimento mental. Piaget nao enfatiza o conceito 
de aprendizagem, talvez por nao concordar com a definic;ao usual de 
'modificac;ao do comportamento resultante da experiencia'. Esta definic;ao 
traz consigo uma ideia de dependencia passiva do meio ambiente, 
enquanto que, segundo Piaget, na assimilagao o organismo se impoe ao 
meio (na acomodagao, a mente se reestrutura para adaptar-se ao meio). 
Piaget prefere, entao, falar em 'aumento do conhecimento', analisando 
como isto ocorre: s6 ha aprendizagem (aumento de conhecimento) quando 
o esquema de assimilac;ao sofre acomodagao. (MOREIRA, 1985, p.55) 

Para Piaget, aquila que uma crianc;a pode aprender e determinado pelo seu 

nivel de desenvolvimento cognitive, enquanto que para Vygotsky o desenvolvimento 

cognitive e condicionado pela aprendizagem. Dessa forma, mantem uma concepc;ao 

que mostra a influencia permanente da aprendizagem na forma em que se produz o 

desenvolvimento cognitive. Segundo ele, urn aluno que tenha mais oportunidade de 

aprender que o outro ira adquirir mais informac;ao e alcanc;ara urn desenvolvimento 

cognitive melhor. 

2.3.2 Teoria de B. F. Skinner 

Segundo MOREIRA (1985, p.10), "a abordagem skinneriana nao leva em 

considerac;ao o que ocorre dentro da mente do individuo durante o processo de 

aprendizagem. 0 que interessa eo comportamento observavel": 

Ele (Skinner) nao esta preocupado como processes intermediaries, mas sim 
com o controle do comportamento observavel por meio das respostas do 
indivlduo. lsso nao significa negar que esses processes existam, mas que 
ele acredita serem eles neurol6gicos em sua natureza e que obedecem a 
certas leis. Desde que sao previslveis e obedecem a leis que podem ser 
identificadas, esses processes intermediaries geram e mantem relac;oes 
funcionais entre as variaveis que o compoem, quais sejam, variaveis de 
'input' e variaveis de 'output' (Estrmulos e Respostas). (OLIVEIRA, 1973, 
p.49) 
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Para Skinner, conforme OLIVEIRA, "o refor90 [positivo] e as contingencias de 

refor9o tern papel preponderante na aprendizagem": 

Skinner nao enfatiza a analise de estimulos. Para ele o importante e nao 
concentrar-se no lado dos estfmulos, mas sim do lado do reforge, sobretudo 
nas contingemcias de reforge. lsso tambem significa que, numa situagao de 
aprendizagem, a partir das respostas do sujeito e a partir do reforge 
estabelecido para essa resposta e que vamos analisar a probabilidade 
daquela resposta ocorrer novamente e, assim, controlar o comportamento. 
Para Skinner, aprendizagem ocorre devido ao reforge. Nao e a presenga do 
estimulo ou a presenga da resposta que leva a aprendizagem, mas sim, a 
presenga das contingemcias de reforge. 0 importante e saber arranjar as 
situagoes de maneira que as respostas dadas pelo sujeito sejam reforgadas 
e tenham sua probabilidade de ocorrencia aumentada. (OLIVEIRA, 1973, 
p.50e51) 

2.3.3 Teoria de Jerome Bruner 

Sabre Bruner, conforme considera98o feita par MOREIRA: 

[ ... ] e talvez mais conhecido par ter dito que 'e possivel ensinar qualquer 
assunto, de uma maneira honesta, a qualquer crianga em qualquer estagio 
de desenvolvimento', do que par qualquer outro aspecto de sua teoria. Ao 
dizer isso, no entanto, ele nao quis dizer que o assunto poderia ser 
ensinado em sua forma final, e sim que seria sempre possivel ensina-lo 
desde que se levasse em consideragao as diversas etapas do 
desenvolvimento intelectual. Cada uma dessas etapas e caracterizada par 
urn modo particular de representagao, que e a forma pela qual o individuo 
visualiza o mundo e explica-o a si mesmo. Assim, a tarefa de ensinar 
determinado conteudo a uma crianga, em qualquer idade, e a de 
representar a estrutura deste conteudo em termos da visualizagao que a 
crianga tern das coisas. (MOREIRA, 1985, p.37) 

0 te6rico Jerome Bruner aponta que, a ideia de desenvolvimento intelectual 

ocupa urn Iugar fundamental em sua teoria, pais, para ele "ensinar e, em sintese, urn 

esfor9o para moldar o desenvolvimento" e "uma teoria de ensino versa, com efeito, 

sabre as varias maneiras de auxiliar o desenvolvimento". (1969, p.15) 

MOREIRA (1985, p.38), destaca que: "ao se referir a natureza do 

desenvolvimento intelectual, ele considera, entre outros, as seguintes aspectos: 

0 desenvolvimento intelectual caracteriza-se par independencia crescente 
da resposta em relacao a natureza imediata do estfmulo. 
0 desenvolvimento intelectual baseia-se em absorver eventos, em urn 
sistema de armazenamento que corresponde ao meio ambiente. 
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0 desenvolvimento intelectual e caracterizado par crescente capacidade 
para lidar com alternativas simultaneamente, atender a varias seqoemcias 
ao mesmo tempo, e distribuir tempo e aten~;ao, de maneira apropriada, a 
todas essas demandas multiplas. ( 1969, p.19,21) 

2.3.4 Johann Heinrich Pestalozzi 

A revista Nova Escola, traz materia sabre aprendizagem; abordando a teoria 

de Pestalozzi: 

A crian~;a, na visao de Pestalozzi, se desenvolve de dentro para fora, ideia 
oposta a concepc:;:ao de que a func:;:ao do ensino e preenche-la de 
informac:;:ao. Para ele urn dos cuidados principais do professor deveria ser 
respeitar os estagios de desenvolvimento pelos quais a crianc:;:a passa. Dar 
atenc:;:ao a sua evoluc:;:ao, as suas aptidoes e necessidades, de acordo com 
as diferentes idades, era para Pestalozzi, parte de uma missao maior do 
educador, a de saber ler e imitar a natureza, em que o metoda pedag6gico 
deveria se inspirar. 
Para o pensador sui<;o, o aprendizado seria, em grande parte, conduzido 
pelo proprio aluno, com base na experimentac:;:ao pratica e na vivencia 
intelectual, sensorial e emocional do conhecimento. E a ideia do aprender 
fazendo. 0 metoda deveria partir do conhecido para o novo e do concreto 
para o abstrato, com enfase na ac:;:ao e na percep«:;:ao dos objetos, mais do 
que nas palavras. 0 que importava nao era tanto o conteudo, mas o 
desenvolvimento das habilidades e dos valores. (NOVA ESCOLA, 2004, 
p.36) 

2.3.5 Teoria de Rubem Alves 

Em outra edic;ao da revista Nova Escola, tambem sabre aprendizagem, e 

referenciada a abordagem de Rubem Alves: 

A aprendizagem precisa estar ligada as situac:;:oes vividas, caso contrario 
tudo e esquecido. Para ele, o corpo e muito mais inteligente do que a 
cabec:;:a e ele carrega duas caixas. Uma e a "caixa de ferramentas", com 
tudo de que precisamos para resolver questoes praticas. S6 carregamos as 
ferramentas necessarias para as situac:;:oes que estamos vivendo. Entao o 
corpo seleciona o que e realmente util. Na segunda caixa estao os 
brinquedos, tudo aquila que, nao sendo util, nos da prazer e alegria: musica, 
poesia, literatura, pintura, culinaria, a capacidade de contemplar a natureza, 
de identificar a beleza nos jardins. Essas coisas nao servem pra nada, mas 
compoem a felicidade humana. Quem nao as tern e uma pessoa bruta, sem 
sensibilidade. 
Quando as ferramentas sao apresentadas de maneira abstrata e divorciada 
da vida, perde o sentido, e nao M aprendizagem. (Nova Escola, 2002 pag. 
45) 
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2.4. PRINCIPAlS METODOLOGIAS UTILIZADAS NO PROCESSO ENSINO

APRENDIZAGEM 

Nos subitens que se seguem, procura-se demonstrar algumas das principais 

abordagens metodol6gicas do processo ensino-aprendizagem. 

De acordo com determinada teoria, proposta ou abordagem do processo 

ensino-aprendizagem, privilegia-se urn ou outro aspecto do fenomeno educacional. 

Segundo MOREIRA (1985, p.6), "de urn modo geral, podem-se distinguir tres 

grandes enfoques te6ricos ao processo ensino-aprendizagem: 0 

comportamentalista, o cognitivista eo humanfstico". 

MIZUKAMI (1986, p.9), considera que provavelmente tenham sido cinco as 

abordagens: abordagem tradicional, abordagem comportamentalista, abordagem 

humanista, cognitivista e a socio-cultural. 

2.4.1 Abordagem Tradicional 

Para SNYDERS (apud MIZUKAMI, 1986, p.8), "o ensino tradicional e o ensino 

verdadeiro, onde a atividade de ensinar esta centrada no professor que a expoe e 

interpreta, conduzindo o aluno ao contato com as grandes realiza96es da 

humanidade e da cultura em geral". 

A metodologia baseia-se com frequencia em aulas expositivas e em 

demonstra96es do professor, tendo como medida de avalia9ao da aprendizagem, a 

reprodu98o do conteudo pelo aluno. A enfase nao e dada ao educando, e sim ao 

professor com o intuito de garantir a aquisi9ao do conteudo cultural pelo aluno. 

2.4.2 Abordagem Comportamentalista 

Segundo MIZUKAMI (1986, p.31-32), "a aprendizagem na abordagem 

comportamentalista encontra-se na organiza9ao dos elementos para as experiencias 

curriculares. Assim, a aprendizagem sera garantida pela sua programa98o, incluindo 
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a aplica<;ao da tecnologia educacional, estrategias de ensino e formas de refor<;o no 

relacionamento professor-aluno". 

Na concep<;ao de MOREIRA: 

A corrente comportamentalista considera o aprendiz como urn ser que 
responde a estfmulos fornecidos pelo ambiente externo. Limita-se aoestudo 
de comportamentos manifestos e mensuraveis que podem ser controlados 
por suas consequencias: Nao leva em considerac;ao o que ocorre dentro da 
mente do individuo durante o processo de aprendizagem, pois tern como 
premissa que o estudo do comportamento nao depende de conclusoes 
sobre o que se passa dentro do organismo. (MOREIRA, 1986, p.6) 

2.4.3 Abordagem Humanistica 

Para MOREIRA: 

A orientac;ao humanistica ve o ser que aprende primordialmente como 
pessoa. 0 importante e auto-realiza<;ao da pessoa, o crescimento pessoal. 
0 individuo e visto como urn todo, nao s6 intelecto. Ele e a fonte de todos 
os atos e e essencialmente livre para fazer escolhas em cada situa<;ao. Seu 
comportamento e o reflexo observavel disso. Nesse enfoque, a 
aprendizagem nao se limita a urn aumento de conhecimentos, ela e 
penetrante e influi nas escolhas do aprendiz. 0 ensino deve facilitar este 
tipo de aprendizagem. (MOREIRA, 1986, p.6) 

Nesta tendencia o enfoque centrale o aluno. Segundo MIZUKAMI: 

A enfase se da nas relac;oes interpessoais e no crescimento que delas 
resulta, centrado no desenvolvimento da personalidade do individuo. 0 
professor em si nao transmite conteudo, da assistencia, sendo urn facilitador 
da aprendizagem. 0 conteudo advem das pr6prias experiencias dos alunos, 
assim o professor nao ensina: apenas cria condic;oes para que os alunos 
aprendam. (MIZUKAMI, 1986, p.49) 

Ainda, conforme MIZUKAMI (1986, p.53), "a metodologia, as estrategias 

instrucionais assumem importancia secundaria. Nao se enfatiza tecnica ou metoda 

para se facilitar a aprendizagem". 
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2.4.4 Abordagem Cognitivista 

0 conhecimento pode ser considerado como uma construc;ao continua. Na 

passagem de urn estado de desenvolvimento para outro, novas estruturas estarao 

se formando. Assim, urn ensino que procura desenvolver a inteligencia devera 

privilegiar as atividades do sujeito, considerando-o inserido num contexto social. 

Nesta abordagem de ensino, os fundamentos estao nos processes mentais 

de apreensao da realidade pelo individuo a partir do desequilibrio das estruturas, 

que em busca da acomodac;ao, reorganiza-se incluindo os novas elementos que 

podem responder de forma razoavelmente temporaria, questoes levantadas. 

De acordo com MOREIRA: 

A linha cognitivista enfatiza o processo de cogni<;ao, atraves do qual o 
universe de significados do indivlduo tern origem: a medida que o ser se 
situa no mundo, estabelece rela<;oes de significa<;ao, isto e, atribui 
significados a realidade em que se encontra. Preocupa-se com o processo 
de compreensao, transforma<;ao, armazenamento e uso da informa<;ao 
envolvida na cogni<;ao, e procura identificar regularidades nesse processo. 
Ocupa-se, particularmente dos processes mentais. (MOREIRA, 1986, p.6) 

Segundo Mizukami (1986, p.59): "esta teoria estuda cientificamente a 

aprendizagem como sendo urn produto do meio ambiente, das pessoas ou de 

fatores externos ao aluno. Tern certa preocupayao com as relac;oes sociais, contudo 

da maior enfase a capacidade do aluno absorver as informac;oes e processa-las. 

Piaget e considerado urn dos propulsores desta tendencia". 

Ainda para a autora, (MIZUKAMI, 1986, p.76), "a aprendizagem na 

abordagem cognitivista se da no exercicio operacional da inteligencia. 86 se realiza 

real mente quando o aluno elabora seu conhecimento". 

No que se refere a avaliac;ao nesta abordagem, afirma MIZUKAMI (1986, 

p.82-83), tera de ser realizada a partir de parametres extraidos da propria teoria e 

implicara verificar se o aluno ja adquiriu noc;oes, conservac;oes, se realizou 

operac;oes, relac;oes etc. 0 rendimento podera ser avaliado de acordo com a 

aproximac;ao a uma norma qualitativa pretend ida". 

MIZUKAMI (1986, p.80), ao referir-se a metodologia na abordagem 

cognitivista, afirma: "cabera ao educador planejar situac;oes de ensino onde os 
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conteudos e os metodos pedagogicos sejam coerentes com o desenvolvimento da 

inteligencia e nao com a idade cronologica dos individuos". 

2.4.5 Abordagem Socio-Cultural 

A abordagem socio-cultural ou libertaria elimina as relac;oes autoritarias. 

Ao tratar da relac;ao professor-aluno, MIZUKAMI (1986, p.99), assim 

expressa: "A relac;ao professor aluno na abordagem socio-cultural e horizontal e nao 

imposta. Para que o processo educacional seja real e necessaria que o educador se 

torne educando, por sua vez, educador". 

Quanta ao processo ensino-aprendizagem na abordagem socio-cultural, 

MIZUKAMI, entende que: 

Uma situagao de ensino-aprendizagem, entendida em seu sentido global, 
devera procurar a superagao da relayao opressor-oprimido. A superayao 
deste tipo de relayao exige condigoes tais como: reconhecer-se, 
criticamente, e solidariza-se como oprimido engajando-se na praxis 
libertadora, onde o dialogo exerce papel fundamental na percepgao da 
realidade opressora; solidarizar-se com o oprimido, o que implica assumir a 
sua situagao e lutar para transformar a realidade que o torna oprimido; 
transformar radicalmente a situayao objetiva, entendida como a 
transformagao da situayao concreta que gera a opressao. {MIZUKAMI, 
1986, p. 97). 

2.5. DEFINICAO DE GESTAO 

0 conceito de gestao tern evoluido muito ao Iongo do ultimo seculo. Existe urn 

consenso relativamente a que este deva incluir obrigatoriamente urn conjunto de 

tarefas que procuram garantir a eficacia de todos os recursos disponibilizados por 

uma organizac;ao, afim de atingir objetivos pre-determinados. 

Neste contexto, o termo administrac;ao perdeu seu status, e cedeu parte de 

seu Iugar para a gestao, e o que se ve, e uma falta de concordancia entre os marcos 

limitrofes entre urn e outro conceito. 
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2.5.1 Gestao 

Administrac;ao e Gestao sao palavras empregadas em qualquer dicionario, 

como palavras quase sinonimas, a gestao, em si, teria outra conotac;ao. 

Conforme SMITH (1993, apud LIMA, 2003, p. 4), "gestao e urn termo geral 

... para 'aqueles que gerenciam' ou administram, representa ampla variedade de 

filosofias, crenc;as, disciplinas e responsabilidades do trabalho". 

E, ainda, BERTERO (1995 apud LIMA, 2003, p.4) compreende essa 

terminologia da seguinte forma: "[ ... ] entendo modelo de gestao enquanto urn 

conjunto de praticas gerenciais da empresa claramente orientado por uma visao do 

foco no neg6cio da organizac;ao, a qual determina sua missao, seus valores, sua 

filosofia". 

Os dicionarios de lingua portuguesa trazem as duas palavras - gestao e 

administrac;ao- como sinonimas entre si. Mostram que suas origens vern do latim, e 

mesmo possuindo estruturas diferentes, sao traduzidas de forma semelhante 

enquanto sentido de ac;ao. 

No dicionario Aurelio a definic;ao de gestao corresponde ao: o ato de gerir ou 

gerencia e aponta a palavra administrac;ao como sinonimo. Alguns autores, no 

entanto, entendem que administrac;ao possui uma conotac;ao diferente do vocabulo 

gestao ja que esta, mais recentemente, passou a significar a interferencia direta e 

ampla dos gestores nos sistemas e procedimentos empresariais. 

Neste sentido, gestao poderia ser definida como o gerenciamento do conjunto 

de ac;oes e estrategias nas organizac;oes, de maneira holistica, visando atingir seus 

objetivos . 

. 0 dicionario Michaelis, traduz as duas palavras de forma indistinta, tambem 

como sinonimos. 

Administrar e planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas para atingir de 

forma eficiente e eficaz os objetivos de uma organizac;ao. 

Gestao e abdicar de todas as func;oes e conhecimentos necessarios para 

atraves de pessoas atingir os objetivos de uma organizac;ao de forma eficiente e 

eficaz. Cabe a gestao a otimizac;ao do funcionamento das organizac;oes atraves da 

tomada de decisoes racionais e fundamentadas na coleta e tratamento de dados, 
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em informa<;oes relevantes e, por essa via, contribuir para o seu desenvolvimento 

visando a satisfa<;ao dos interesses de todos os seus colaboradores e proprietaries, 

bern com para a satisfa<;ao das necessidades da sociedade em geral ou de urn 

grupo em particular. 

Atualmente, ap6s varias mudan<;as organizacionais, parece ficar mais claro 

.que o desempenho em urn cargo de chefia exige muito mais que administra<;ao. Urn 

gerente de recursos humanos deve entender tanto da parte tecnica, da parte 

administrativa (planejamento, organiza<;ao, etc.), como da parte financeira contabil, 

da parte de produ<;ao (processes) e muito mais do mercado (clientes e 

concorrentes). 

Gestao significa tomada de decisoes, organiza<;ao, dire<;ao. Relaciona-se com 

a atividade de impulsionar uma organiza<;ao a atingir seus objetivos, cumprir suas 

responsabilidades. 

Segundo HAMPTON(1992, p.9) "o trabalho envolvendo a combina<;ao e 

dire<;ao da utiliza<;ao dos recursos necessaries para atingir objetivos especificos 

chama-se administra<;ao". 

Para MAXIMIANO (2000, p.26) "a administra<;ao envolve em primeiro Iugar, 

a<;ao. A administra<;ao inclui ainda planejamento, organiza<;ao, execu<;ao e controle . . 
"Outros processes ou fun<;oes importantes, como coordena<;ao, dire<;ao, 

comunica<;ao e participa<;ao, contribuem para a realiza<;ao dos quatro processes 

principais". 

2.5.2 Gestao Participativa 

Muito se fala em gestao participativa, porem ainda temos muito que refletir 

sobre essa modalidade de gestao para que possamos validar de fato essa pratica 

com o objetivo de contribuir para a transforma<;ao social. 

Segundo MOURA CASTRO (1992, p.21): "todos os paises que estao se 

dando bern fizeram urn grande esfor<;o para aperfei<;oar a educa<;ao, em todos os 

niveis e, em particular, resolveram o desafio de oferecer uma educa<;ao basica de 

qualidade a praticamente, todos os seus cidadaos". 
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Administrac;ao Participativa e conseqOencia do mundo globalizado atual, que 

acirrou a competitividade e levou as organizac;oes a se questionarem e, com isso, 

passaram a buscar novas soluc;oes para aumentar a qualidade e produtividade. 

A ANPAR, Associayao Nacional de Administrac;ao Participativa adota urn 

conceito amplo de Administrac;ao Participativa, definindo-o em seu estatuto como 

"ummodelo de gestao humanizado que emprega participativamente o trabalho e os 

talentos humanos, baseando-se na eqOitativa convergencia de interesses entre 

fornecedores, empregadores, empregados e clientes" (ALBUQUERQUE, 1996, 

p.87). 

A Constituic;ao Federal, em seu artigo 205, preve que a educac;ao seja 

promovida e incentivada com a colaborac;ao da sociedade. 0 artigo 206 e mais 

explicito e fala do "principia da gestao democratica do ensino publico". 0 Plano 

Nacional de Educac;ao, que entrou em vigor em 2001, coloca como uma de suas 

metas prioritarias a criac;ao de Conselhos nas escolas de ensino basico. Os 

Conselhos de Escola sao constituidos de representantes de pais, alunos, 

professores e funcionarios, incluindo a direc;ao. 

2.5.3 Gestao Escolar 

No atual contexto de inovac;oes tecnol6gicas e de globalizac;ao da economia, 

mudanyas vern acontecendo, nos diferentes campos economicos, sociais e culturais 

trazendo novos desafios para o mercado de trabalho e, conseqOentemente, para o 

perfil do profissional que nele devera atuar. Essas transformac;oes provocaram 

alterac;oes nos padroes de intervenc;ao estatal que resultaram na emergencia de 

novos mecanismos e novas formas de gestao, redirecionando as politicas publicas 

e, particularmente, as educacionais. 

As reformas educacionais produziram mudanc;as nos setores administrativos, 

financeiros e pedag6gicos, redimensionando as func;oes dos profissionais da 

educac;ao. No campo da gestao educacional o modelo centralizador de gestao, foi 

substituido por urn modelo descentralizado, trazendo para o gestor escolar, novos 

papeis e func;oes. 
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A administragao escolar e urn tema que tern sido abordado em muitas 

pesquisas e trabalhos academicos. Esta abordagem possui uma relagao com a 

administragao empresarial, uma vez que estas tern relagao em sua organizagao. 

De acordo com FELIX (1985, p.34), "quando a administragao e decorrencia da 

evolugao da organizagao social e normal que a gestao escolar, assim como a gestao 

democratica carreguem aspectos da administragao de empresas, pois estas 

envolvem diretamente o meio social, a comunidade". 

Em suma, a administragao escolar adota principios da administragao de 

empresas em fungao de sua similaridade de estrutura organizacional que se 

modifica em fungao de objetivos especificos. 

De acordo com PARO existem duas concepgoes quanta a administragao 

escolar. A primeira e a mais difundida, ela se fundamenta na universalidade dos 

principios adotados na empresa capitalista, embora adaptados para cada situagao 

especifica. A segunda opoe-se radicalmente a esta, pois e contraria a qualquer tipo 

de organizagao burocratica na escola. 

A administra9ao capitalista, ao medir a explora9ao do trabalho pelo capital, 
colocasse a servi90 da classe interessada na manutenyao da ordem social 
vigente, exercendo, com isso, funyao nitidamente conservadora. Essa 
funyao nao e, porem, inerente a administra9ao em si, mas produto dos 
condicionantes socioeconomicos que configuram a administrayao 
especificamente capitalista (PARO, 1999, p.81). 

Ainda para o autor, ambas as concepgoes sao insuficientes, o que a gestao 

da educagao precisa e de uma administragao escolar voltada para a transformagao 

social. 

PARO (1999, p.13): "A atividade administrativa nao se da no vazio, mas em 

condigoes hist6ricas determinadas para a.tender as necessidades e interesses de 

pessoas e grupos". 

Sendo assim, a administragao escolar nao esta separada dos interesses e 

forgas da sociedade presentes em uma determinada situagao hist6rica. 

Segundo PARO (1999, p.126) "enquanto na empresa produtora de bens e 

servigos em geral e bastante grande a participagao relativa das maquinas e demais 

meios de produgao em geral ( ... ), na escola, e a mao-de-obra que possui 

participagao relativa rna is elevada". 
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_ Para este autor, ao contrario das empresas que buscam a produgao de urn 

material tangivel, a escola visa urn fim de dificil mensuragao, pais seu carater e, de 

certa forma, abstrato e outra especificidade da escola e que esta e uma instituigao 

prestadora de servigos e lida diretamente com o elemento humano. Pais o aluno nao 

e apenas beneficiario dos servigos, mas tambem participante de sua elaboragao. E 

esta "materia,.,prima" deve receber tratamento especial, diferente dos materiais que 

participam do processo de produgao na empresas em geral. 

lsso se deve a "materia-prima" e a propria natureza do trabalho, que consiste 

na transmissao e critica do saber, que envolve o comportamento humano, o qual 

nao e previsivel como a maquina. 

Como afirma SAVIANI (2005, p.18), "a escola e uma instituigao cujo papel 

consiste na socializagao do saber sistematizado". 

As reformas educacionais implementadas produziram mudangas nos setores 

administrativos, financeiros e pedag6gicos, redimensionando as fungoes dos 

profissionais da educagao. No campo da gestao educacional o modelo centralizador 

de gestao, foi substituido por urn modelo descentralizado, trazendo para o gestor 

escolar novo papel e fungao. 

No que se refere a organizagao e a gestao do sistema educacional, a LDBN 

n° 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional) traz inovagoes que vao 

produzir importantes reflexos sabre a gestao exercida, ate entao, na escola publica, 

uma vez que estabelece a adogao de principios democraticos para a gestao 

educacional, operacionalizada atraves da elaboragao de urn projeto Politico 

Pedag6gico para as unidades escolares e da implementagao de Conselhos 

Escolares (Arts. 12 e 14 da LOB). 

Neste projeto, prima-se pela Gestao Escolar Participativa na expectativa de 

busca por novas cenarios de competemcia administrativa que talvez possam 

concorrer para sanar algumas das principais angustias da escola atual, tais como a 

distancia entre familia e escola, a falta de democracia para a tomada de decisoes, 

fazendo com que uns mandem, e outros tenham que acatar por hierarquias (o 

diretor, o coordenador, o professor, o aluno), entre outros enunciados, tudo isto 

acarretando ineficiencia no processo de ensino-aprendizagem e, conseqOentemente, 
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a rna formac;ao do individuo enquanto sujeito e profissional para a interac;ao em 

sociedade. 

0 entendimento eo de que a participac;ao, como afirma CARDOSO (1995, p. 

147), "[ ... ] favorece a experiencia coletiva ao efetivar a socializac;ao de decisoes e a 

divisao de responsabilidades. Ela afasta o perigo das soluc;oes centralizadas e 

dogmaticas desprovidas de compromisso com os reais interesses da comunidade 

escolar da sociedade civil organizada. A participac;ao constitui-se, pais, elemento 

basico de integrac;ao social democratica". 

Segundo LOCK: 

[ ... ) a literatura sabre a gestae participativa reconhece que a vida 
organizacional contemporanea e altamente complexa, assim como seus 
problemas. No final da decada de 1970, os educadores e pesquisadores de 
todo o mundo comegaram a prestar maier atengao ao impacto da gestae 
participativa na eficacia das escolas como organizagoes. Ao observar que 
nao e possivel para o diretor solucionar sozinho todos os problemas e 
questoes relativas a sua escola, adotaram a abordagem participativa 
fundada no principia de que, para a organizagao ter sucesso, e necessaria 
que os diretores busquem o conhecimento especlfico e a experiencia dos 
seus companheiros de trabalho. Os diretores participativos baseiam-se no 
conceito da autoridade compartilhada, por meio da qual o poder e delegado 
a representantes da comunidade escolar e as responsabilidades sao 
assumidas em conjunto. (LOCK: et. al., 2001, p. 19) 

A descentralizac;ao e autonomia das escolas abrem espac;o para participac;ao 

e democratizac;ao do sistema publico de ensino. Estas formas praticas de formac;ao 

para cidadania se dao de modo privilegiado na participac;ao, no processo de tomada 

de decisao dentro do colegiado da escola. 

Segundo GADOTTI: 

[ ... ) descentralizagao e autonomia caminham juntos. A luta pela autonomia 
da escola insere-se numa luta maier pela autonomia no seio da propria 
sociedade. Portanto, e uma luta dentro do instituido, contra o instituido, 
para instituir outra coisa. A eficacia dessa luta depende muito da ousadia 
de cada escola em experimentar o novo caminho de construgao da 
confianga na escola e na capacidade dela resolver seus problemas por ela 
mesma, confianga na capacidade de autogoverna-se (GADOTTI, 1995, 
p.202) 

Para induzir os sujeitos envolvidos a participar deve haver uma elevac;ao de 

consciencia atraves da compreensao do mundo em que vivem e da posic;ao social 
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na qual se inserem. Nesse sentido, os individuos serao instrumentos para 

transformar a sua propria realidade positivamente. 

De acordo com FREIRE: 

2.6. COMUNIDADE 

Gada vez mais nos convencemos, alias, de se encontrarem na nossa 
experiemcia democratica, as raizes deste nosso gosto da palavra oca. Do 

-¥erbo. Da enfase nos discursos. Do torneio da frase. E que toda essa 
manifestacao orat6ria, quase sempre tambem sem profundidade, revela, 
antes de tudo, uma atitude mental. Revela a ausencia de permeabilidade 
caracteristica da consciencia critica. E e precisamente a criticidade a nota 
fundamental da mentalidade democratica. (FREIRE, 1975, p.95) 

Pelo "Novo dicionario Aurelio", o termo comunidade significa "Qualquer 

conjunto populacional considerado como urn todo, em virtude de aspectos 

geograficos, economicos e/ou culturais comuns ( ... )" ou, entao, "Grupo de pessoas 

considerando, dentro de uma formac;ao social complexa, em suas caracteristicas 

especificas e individualizantes ( ... )". 

Segundo MELVER (1968, p.7), "comunidade consiste em urn circulo de 

pessoas que vivem juntas, que permanecem juntas de sorte que buscam nao este 

ou aquele interesse particular, mas urn conjunto inteiro de interesses, 

suficientemente amplo e complexo de modo a abrangem suas vidas". 

Outro autor, PIERSON, vai alem, enfatizando o relacionamento primario, 

espontaneo e informal, como a caracteristica mais marcante de uma comunidade, a 

qual consiste na: 

"[ ... ] organizacao espacial e funcional de seres vivos (vegetais, animais ou 
humanos) bi6tica ou economicamente interdependentes; e produto de 
competicao e acomodacao; a interacao nela existente e inconsciente e 
assim impessoal; tratam-se os individuos uns aos outros como simples 
utilidades; define-se a partir de simbiose, ordem economica, divisao de 
trabalho, localizacao no espaco ( ordenada, todas as partes tendo relacoes 
organicas com as outras); funcao: maior eficiencia na luta pela existencia 
[ ... ]".(PIERSON, 1968, p.322) 

Reportando a AVILA (2000a, p.71-73), "a comunidade se configura por grupo 

de pessoas que se convergem, articulam e interagem atraves de "relacionamentos 
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primarios" e a sociedade tambem se constitui de grupo de pessoas que se 

convergem, articulam e interagem s6 que ao inverso da comunidade, por 

'relacionamentos secundarios', entendendo-se que: 

(Os] "relacionamentos primaries" [ ... ] Consistem naquela cadeia" de 
contatos e vinculos que as pessoas vao paulatina mas constantemente 

-formando entre elas, ao Iongo de suas cotidianidades de vida, de maneira 
fortuita, espontanea e informal: por eles as pessoas se conhecem, se 
avaliam e se controlam, assim como conhecem, avaliam e controlam o 
ambiente comum de suas existemcias. Esses lac;os de vinculac;Oes 
interpessoais se iniciam, expandem e consolidam do ambito da vizinhanc;a 
para os de bairro, de cidade, e assim por diante, ( ... ]. (AVILA,2000a, p.71-
73) 

E, quanto aos 'relacionamentos secundarios', AVILA (2000a, p.71-73) diz: "ao 

contra rio dos 'primarios', decorrem e se respaldam em regras formais (leis, 

regimentos, regulamentos, mores e quaisquer outros tipos de normas e decis6es 

coletivas) de controle externo a pessoalidade de cada urn, gerando o princfpio 

juridico de que 'todos sao iguais perante a lei'( ... )". 

Para DRUCKER (1998, p.9), "a comunidade global do futuro sera, na melhor 

das hip6teses, uma serie de comunidades interdependentes e diversificadas, 

abrangendo diferenc;as, liberando energia e promovendo coesao. Em seu sentido 

mais amplo, sera fortalecida pela saude das muitas comunidades menores que 

compoem o todo. Os habitantes de cada comunidade definem a comunidade geral". 

Em outra passagem de sua obra, DRUCKER (1998, p.14), coloca que: "a 

chave para a sobrevivencia e a saude dessa nova sociedade humana urbana e o 

desenvolvimento de comunidades na cidade. Em uma sociedade rural, a 

comunidade e urn ponto indiscutivel para o individuo; e urn fato, seja ela uma 

familia, uma religiao, uma classe social ou uma casta". 

Apontando para a necessidade de urn terceiro setor, DRUCKER (1998, p.16) 

afirma que: "[ ... ] a tarefa hoje, portanto, e criar comunidades urbanas - algo que 

nunca existiu. Em vez do que acontece com as comunidades tradicionais da hist6ria, 

as comunidades urbanas devem ser livres e voluntarias mas tambem precisam 

oferecer ao individuo da cidade uma oportunidade de realizar, de contribuir, de ter 

importancia. 
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Desde as duas grandes guerras mundiais, a maioria dos pafses, democracias 

ou tiranias, acreditaram que o governo deveria e poderia suprir as necessidades 

comunitarias de uma sociedade urbana atraves de 'programas sociais', o que, 

sabemos hoje, foi urn grande engano. Os programas sociais dos ultimos 50 

(cinqOenta) anos nao foram, de modo geral, bern sucedidos. 0 setor privado tambem 

nao pode preencher essa necessidade. 

Segundo DRUCKER (1998, p.17), "apenas a instituigao do setor social, ou 

seja, as organizagoes nao-governamentais, nao-empresariais e sem fins lucrativos 

podem criar o que agora precisamos: comunidades para cidadaos e especialmente 

para os trabalhadores do conhecimento altamente instrufdos que, cada vez mais, 

dominam as sociedades desenvolvidas". 

Afirma, ainda, DRUCKER (1998, p.17), "uma razao para isso e que apenas as 

organizagoes sem fins lucrativos podem fornecer a enorme diversidade de 

comunidades de que precisamos - de igrejas a associagoes profissionais e de 

organizagoes comunitarias preocupadas com os desabrigados aos spas e as 

academias de ginastica". 

2.7. BUSCA DA PARTICIPAQAO DA COMUNIDADE JUNTO A ESCOLA 

A Constituigao Federal, no artigo 205, estabelece que: "a educagao e urn 

direito de todos e dever do Estado e da familia, sera promovida e incentivada com a 

colaboragao da sociedade [ ... ]". 

0 artigo 206, inciso VI, faz mengao ao "principia da gestao democratica do 

ensino publico". 0 Plano Nacional de Educagao, vigente desde 2001, tern como uma 

de suas metas prioritarias a criayao de Conselhos nas escolas de ensino basico. Os 

Conselhos de Escola sao constitufdos de representantes de pais, alunos, 

professores e funcionarios, inclusive a diregao. 

Partindo destes preceitos legais, faz-se pertinente ressaltar, entao, que a 

educagao e urn processo coletivo. Sendo assim, pais e escola tern 

responsabilidades expressas por lei, em ralayao a educayao. 
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Promover a participa<;ao da comunidade junto a escola dependera de agoes 

como, conscientizagao dos pais quanta as responsabilidades que lhes cabem por lei, 

mediante agoes elaboradas e planejadas pelos profissionais da educagao dentro da 

escola, como por exemplo, programar reunioes para esclarecimentos, debates e 

discussoes, em horarios adequados e no espago escolar. 

A coordenagao e aplicagao de agoes como estas, ganhara importancia, na 

medida em que, compondo o colegiado da escola, e conscientes do papel que cada 

qual deve exercer no ambito da educagao, pais e educadores se encontrem para 

definir os rumos do processo educacional. Mas para a proposta ser eficaz e preciso 

atrair os pais para as reunioes em que a missao da escola e seus projetos serao 

decididos. Essa e uma tarefa diflcil, pois quando sao chamados, geralmente sao 

para receber reclamagoes de seus filhos. 

Estabelecendo a comunicagao entre a equipe escolar, os pais, os estudantes 

e seus familiares deveria ser uma das estrategias a serem usadas para motivar e 

desenvolver uma pratica escolar participativa. Dentro de uma visao comum, as 

pessoas definem objetivos, metas, caminhos te6ricos e praticos a serem seguidos. A 

comunicagao aberta e clara pode ser uma estrategia eficiente capaz de promover 

uma visao de conjunto e facilitar a possibilidade de integrar a comunidade escolar 

com a comunidade local. 

0 processo democratico deve assegurar a participagao de todos os 

envolvidos com a educagao tanto nos compromissos como nas tomadas de 

decisoes. A escola incorporando o espfrito democratico tornara a ela inerente os 

valores de inclusao, de justiga, de participagao e de dialogo, essenciais a 

democracia. 

Em uma democracia as pessoas devem fazer parte do processo, 

reconhecendo a diversidade entre seus membros e, abrir as portas para a 

participagao, percebendo-se por consequencia, parte da comunidade. Da mesma 

forma, o colegiado escolar precisa abrir-se ao debate de assuntos importantes para 

sua comunidade bem como de questoes basicas da escola, com a participagao de 

pais e alunos. 

Nao havendo interesses coletivos nao ha sociedade ou comunidade. Neste 

contexto, cada membra da sociedade ou comunidade deveria perguntar-se: o que 
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fazer para aprimorar o ambiente ou a comunidade? Ensinar a responsabilidade para 

com a comunidade e tarefa de todos os membros da escola 

Para que a participagao seja efetiva na escola torna-se necessaria conhecer a 

realidade da qual se faz parte. Todos os envolvidos neste processo precisam estar 

cientes da importancia da interagao entre as partes que compoem o contexte 

escolar. De modo que os resultados dessas interagoes venham a ser eficientes 

promovendo o desenvolvimento das pessoas e da escola como um todo. 

Assim, para que essa participagao acontega, e necessaria que a 

administragao da escola, bern como os seus professores, estejam preparados e 

organizados nas propostas metodol6gicas e filos6ficas, aceitando sugestoes e 

criticas dos pais, dos alunos e da sociedade. 

E fundamental que a escola conte com a participagao dos alunos, dos 

professores, dos funcionarios, da diregao, da associagao de pais e da familia no 

planejamento pedag6gico, visando atender as necessidades do educando e da 

comunidade. 

A revista NOVA ESCOLA, divulga na materia "Para unir escola e familia": 

E mais facil envolver os pais em qualquer trabalho quando eles sentem que 
suas experiencias e vivencias sao valorizadas pelo projeto da escola. "Ao 
criar situagoes para a participagao das famflias, o docente reforga a 
integragao social e potencializa a construgao coletiva de aprendizagens e 
saberes", explica Vera Elena Gruenfeld, especialista em Educagao lnfantil. 
Esse processo ajuda a transformar praticas ultrapassadas e abre 
perspectivas para a resolugao de problemas. E precise que fique claro que 
o trabalho e Iento. Enquanto nao ocorre um ajuste entre as estrategias dos 
professores e as das famflias, podem surgir alguns conflitos. Vera da 
algumas dicas: convide os pais a participar de oficinas nas quais vivam 
situagoes que os filhos realizam no dia-a-dia; exponha o projeto e explique 
sua importancia; prepare um espago em que os principais problemas da 
comunidade possam ser debatidos e incentive a formagao de comissoes 
para resolve-los; proponha, sempre que possfvel, trabalhos com fungao 
social. (NOVA ESCOLA, 2002, p.8A) 

Conforme GUTIERREZ (2004, p.7), "[ ... ] participar faz referenda a 

possibilidade de um indivfduo incorporar as praticas e caracterfsticas de um grupo 

mais amplo, de forma a vir a ser reconhecido e aceito como parte ou membra dele". 

Uma gestae participativa pode nao garantir verdadeiramente mudangas nas 

relagoes escolares a ponto de promover muitas melhorias. Tambem nao significa 

afirmar que a escola ficara desvinculada da burocracia e de regras formais a serem 
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seguidas, ate porque sua autonomia e independencia sao relativas. Mas, e possivel 

construir uma cultura de colaboragao capaz de integrar os membros da comunidade 

escolar com a comunidade local, a fim de que juntos possam promover melhorias 

para a escola como um todo, independente de interesses pessoais. 

2.8. EDUCA<;AO DE QUALIDADE 

Para se pensar em melhor qualidade de ensino, e preciso conceber a 

construgao de uma nova nogao de qualidade. 

Segundo MELLO (1989, p. 38), "E impossivel falar de qualidade do ensino em 

si mesma ja que ela eo resultado de tudo o que a faz". 

Assim, para que a qualidade ocorra na escola, se faz necessaria a existencia 

de um canal de comunicagao eficiente com seus usuarios, a fim de tornar mais 

claros os objetivos que almejam e, a partir dai, definir os meios mais eficazes para 

satisfazer o nfvel de expectativa e necessidades do educando e tambem da familia. 

Uma escola envolvida na filosofia da qualidade trabalha em fungao do 

educando, com a finalidade de enriquece-lo como ser humano e cidadao. 

Segundo RAMOS: 

A escola e uma organizac;ao humana onde pessoas somam esforc;os para 
um prop6sito educativo comum. Os profissionais, que colaboram para 
tamar realidade esta pretensao orgulham-se dos resultados obtidos, 
sobretudo daqueles que tern sua origem no reconhecimento dos alunos, 
ex-alunos e pais, exprimindo o quanta a Escola e seus professores 
marcaram suas conquistas e realizac;oes. (RAMOS, 1992, p.34) 

A gestao democratica, apesar de ser recomendada pelo Poder Publico, como 

enfatiza a Constituigao Federal brasileira de 1988, e consolidada na Lei 9.394/96 

(LOB) -, por si s6 nao garante uma escola de qualidade e democratica. lsso mostra 

a necessidade de que sejam empreendidos esforgos para a construgao de uma 

escola realmente democratica. 

Segundo VIEIRA, (2002, p. 71 ), pode-se dizer que: "[ ... ] a participagao e a 

construgao de uma educagao que tenha a cara de nossa realidade e dos nossos 
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sonhos nao e apenas resultado de leis. E fruto tambem do nosso compromisso com 

um projeto de sociedade, de educac;:ao e de nossa ac;:ao concreta no dia-a-dia, na 

escola e no contexte das pollticas educacionais". 

Um dos meios de se avaliar o sucesso da escola, de acordo com VIEIRA: 

E analisar o desempenho de ~eus alunos, de modo que, Se os alunos, 
cada urn no seu ritmo, conseguem aprender continuamente, sem 
retrocessos, a escola e sabia e respeitosa. Se suas crian<;as e jovens sao 
freqOentadores asslduos das aulas, seguros de sua capacidade de 
aprender e interessados em resolver os problemas que os professores lhes 
propoem, ela esta cumprindo o papel de torna-los pessoas autonomas, 
capazes de aprender pela vida toda. Se os alunos estao sabendo ouvir, 
discordar, discutir, defender seus valores, respeitar a opiniao alheia e 
chegar a consensos, ela pode se orgulhar de estar formando cidadaos. E, 
mais que tudo, se ela conseguir oferecer uma educa<;ao de boa qualidade 
a todos os seus alunos, independentemente de sua origem social, ra<;a, 
credo ou aparencia, certamente e uma escola de sucesso. (VIEIRA, 2002, 
p. 77) 

Esse sucesso, conforme a autora acima citada e uma construc;:ao dependente 

da participac;:ao de toda a equipe escolar e, sobretudo, da atuac;:ao de suas 

lideranc;:as. 

Uma das noc;:oes de qualidade, implementadas hoje em dia na educac;:ao, tern 

origem na industria. A filosofia da administrac;:ao, fundamentada na melhoria 

continua da qualidade, nasceu dentro das empresas, expandindo-se, 

posteriormente, para outros setores da sociedade, dentre eles a escola. 

MEZOMO (1994, p.146) define que "ha pessoas que ainda pensam a escola 

como algo 'sagrado' que deve permanecer afastado da empresa, entendida como 

'profana', porque aufere Iueras de suas atividades de produc;:ao". 

De acordo ainda com esse autor, "a escola e a empresa sao instituic;:oes urn 

tanto diferentes em sua missao. Mas a escola, assim como a empresa, existe para 

servir a comunidade, para oferecer-lhe produtos ou servic;:os de qualidade, para 

atender as suas necessidades e para contribuir com seu proprio desenvolvimento e 

bem-estar [ ... ].Tanto a escola quanta a empresa utilizam recursos e tecnologias que 

sao patrim6nio da comunidade, e devem faze-lode forma otimizada". 

Ainda em sua obra, MEZOMO (1994, p.164) defende a possibilidade da 

existencia de uma escola que, mais do que serum espac;:o e uma estrutura, seja "urn 

processo de libertac;:ao do homem e de sua integrac;:ao na sociedade mundial, pela 
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permanente descoberta das novas dimens6es tecnicas, humanas e eticas do saber, 

que lhe permitirao viver em plenitude a aventura da vida num mundo em permanente 

transformagao". 

Para DEMO (1995, p.20), "a melhor expressao da qualidade e participagao, 

pois participagao e intrinsecamente obra humana comum. Participagao e processo 

exclusive humano, que potencia a convivencia social da forma mais digna 

conhecida, fazendo da hist6ria experiencia orientada pelo bern comum". 

Desta forma, e possivel pensar que uma escola de qualidade deva ser aquela 

que possibilita a participagao de todos no processo pedag6gico; elabora o 

planejamento e o curricula de acordo com as necessidades dos alunos; formula 

projetos com a participagao de todos; tern objetivos claros e coerentes; utiliza 

adequadamente metodos, tecnicos e recursos didaticos; avalia o processo 

pedag6gico; promove o aperfeigoamento do corpo docente e administrative; procura 

acompanhar os avangos tecnol6gicos renovando-se e atualizando-se 

constantemente. 

A escola de qualidade podera ser alcangada quando todo o corpo docente, 

administrative, supervisores, equipe tecnica, pais e sociedade tornarem-se participes 

reais, num processo incessante de aperfeigoamento dos servigos educativos 

prestados pela instituigao. A responsabilidade pela qualidade do ensino e 
compromisso de todos os envolvidos no processo educative. Com a participagao e a 

competencia dos diretores, professores, pais e alunos em suas respectivas fungoes 

poder-se-a construir uma escola de qualidade. 

Fazendo nova mente citagao a DEMO (1995, p.11 ), quando expressa que: "a 

qualidade, por sua vez, aponta para a dimensao da intensividade. Tern a ver com 

profundidade, perfeigao, principalmente com participagao e criagao. Esta mais para 

o ser do que o ter". 

Para que possa existir uma educagao de qualidade entende-se, neste estudo, 

a importancia de a escola contar com uma gestao participativa que possibilite a 

atuagao de todos os segmentos da sociedade no sentido de criticar e sugerir com 

consciencia. 

VIEIRA destaca a importancia da avaliagao como indicador da qualidade 

educacional: 
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E a avaliagao que nos revela se a escola esta cumprindo seu papel e 
oferecendo educagao de qualidade. Por isso, e parte essencial do trabalho 
docente, urn instrumento do planejamento escolar. E nao pode ser vista 
(nem usada) como arma para ameagar ou punir o avaliado, seja ele o aluno 
ou o professor. Ao contrario, o objetivo e centrar esforgos para que as 
dificuldades possam ser superadas [ ... ] No espago escolar, esperamos que 
os nossos alunos aprendam, que os professores ensinem melhor, que os 
pais participem da escola, que os funcionarios exergam bern suas tarefas, 
tornando-as tambem educativas. E queremos poder verificar se isso de fato 
aconteceu. Por isso, sempre que pensamos em evolugao, em 
transformagao, e precise pensar tambem em avaliagao. (VIEIRA, 2002, p. 
1 05-6) 

Na medida em que a educagao amplia seu espago, a importancia da 

avaliagao aumenta. Muitas concepgoes te6ricas e muitas praticas distintas acerca do 

que e avaliar existem atualmente. Portanto, 

[ ... ] e precise que haja clareza sobre o que entendemos por avaliagao, suas 
metas e finalidades. A avaliagao do desempenho dos alunos, par exemplo, 
deve ser entendida como urn instrumento a servigo da aprendizagem, da 
melhoria do ensino do professor, do aprimoramento da escola. Avaliamos 
para aumentar a compreensao do sistema de ensino, das praticas 
educativas, dos conhecimentos dos alunos. Avaliamos tambem para 
esclarece-los a respeito de seus pontos fortes e fracas, dos conteudos que 
merecem mais atengao, onde precisam concentrar esforgos. Avaliagao, 
nesse sentido, permite a tomada de consciencia de como estamos nos 
saindo. (VIEIRA, 2002, p. 1 06) 

Desta forma, a qualidade de ensino e entendida como urn processo, uma 

busca constante, nao algo que se estabelece, se instala e permanece estavei. Esta 

relacionada a construgao do conhecimento do aluno e a formagao de cidadaos 

criticos, cooperatives, solidarios. 

Segundo SA VIANI (2002, p.202), "por qualidade de ensino, nao entendo algo 

neutro, mas algo que se vincula aos interesses de determinadas camadas da 

sociedade. [ ... ] E precise saber de que lado estou, porque os criterios de qualidade 

vao ser definidos a partir dai". 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSAO 

Para atingir os objetivos propostos no presente projeto, faz-se necessaria a 

pesquisa. Pesquisar significa, de forma bern simples, procurar respostas para 

indagag6es propostas. 

Ela e, no entanto, urn trabalho em processo nao totalmente controlavel ou 

previsivel. Adotar uma metodologia significa escolher urn caminho, urn percurso 

global do espirito. 0 percurso, muitas vezes, requer ser reinventado a cada etapa e 

necessita nao somente de regras, mas sim de muita criatividade e imaginagao. 

MINAYO (1993, p.23), vendo por urn prisma mais filos6fico, considera a 

pesquisa como "atividade basica das ci€mcias na sua indagagao e descoberta da 

realidade. E. uma atitude e uma pratica te6rica de constante busca que define urn 

processo intrinsecamente inacabado e permanente. E. uma atividade de 

aproximagao sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinagao 

particular entre teo ria e dados". 

DEMO (1996, p.34) insere a pesquisa como atividade cotidiana considerando

a como uma atitude, urn "questionamento sistematico critico e criativo, mais a 

intervengao competente na realidade, ou o dialogo critico permanente com a 

realidade em sentido te6rico e pratico". 

Para GIL (1999, p.42), a pesquisa tern urn carater pragmatico, e urn "processo 

formal e sistematico de desenvolvimento do metoda cientifico. 0 objetivo 

fundamental da pesquisa e descobrir respostas para problemas mediante o emprego 

de procedimentos cientificos". 

A pesquisa, segundo GUEDES, (2000, p.91) "e uma atividade humana 

direcionada para o esclarecimento de hip6teses ou explicag6es provis6rias. Diante 

dos fenomenos existentes no mundo, o homem nao disp6e da verdade absoluta. 

Tern apenas algumas impress6es. A pesquisa, dessa forma, e a atividade humana 

como objetivo de construir o conhecimento cientifico". 

ANDER-EGG (1978, p.28), assim define pesquisa: "e urn procedimento 

reflexivo sistematico, controlado e critico, que permite descobrir novas fatos ou 

dados, rela<;6es ou leis, em qualquer campo do conhecimento". 
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RUMMEL (1972, p.3), apresenta dois significados para pesquisa: "em sentido 

amplo, engloba todas as investigagoes especializadas e completas; em sentido 

restrito, abrange os varios tipos de estudos e de investigagoes mais aprofundados". 

ABRAMO (1979, p.25), aponta a exist€mcia de dois principios gerais, validos 

na investigagao cientifica: "objetividade e sistematizagao de informagoes 

fragmentadas"; indica, ainda, principios particulares, que sao validos para a 

pesquisa, em determinado campo do conhecimento, e os que dependem da 

natureza especial do objeto da ciencia em pauta. 
0 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

0 desenvolvimento do trabalho seguiu os procedimentos metodol6gicos da 

pesquisa qualitativa, com enfase na pesquisa bibliografica de modo a dar suporte 

te6rico a fundamentagao de conceitos apresentados neste estudo, como o de 

educagao, de gestao, de gestao participativa e de comunidade. Tambem se 

contemplou a pesquisa de campo. 

Segundo GIL (1999, p.48), "qualquer especie de pesquisa, em qualquer area, 

supoe e exige uma pesquisa bibliografica previa, que para o levantamento da 

situagao da questao, quer para a fundamentagao te6rica ou ainda para justificar os 

limites e contribuigoes da propria pesquisa". 

A pesquisa cientifica diferencia-se a partir da natureza do objeto a ser 

pesquisado, podendo ser classificada, de uma forma geral, em: pesquisa 

bibliografica, decorrente da investigagao de conhecimentos ja sistematizados; 

pesquisa de campo, orientada para estudar os fen6menos que nao podem ser 

traduzidos para experiencias laboratoriais e pesquisa de laborat6rio, feita a partir de 

experimentos em ambiente o mais controlavel possivel. 

GIL (1999, p.48), classifica a pesquisa em tres tipos importantes: a 

bibliogratica, a descritiva e a experimental. 

ANDER-EGG (1978, p.33) apresenta dois tipos de pesquisa: "pesquisa basica 

pura ou fundamental, [ ... ] e a pesquisa formal, tendo em vista generalizagoes, 
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principios, leis; e a pesquisa aplicada, [ ... ] caracteriza-se por seu interesse pratico, 

isto e, que os resultados sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na solu9ao 

de problemas que ocorrem na realidade". 

RUMMEL (1972, p.3) apresenta quatro divisoes: "pesquisa bibliografica, 

quando utiliza materiais escritos; pesquisa de ci€mcia da vida e ciencia fisica

experimental, quando tern como campo de atividade o laborat6rio; pesquisa social, 

quando visa melhorar a compreensao de ordem, de grupos, de institui96es sociais e 

eticas e; pesquisa tecnol6gica ou aplicada- pratica [ ... ]". 

3.1.1 Pesquisa Bibliografica 

A pesquisa bibliografica, neste estudo, consistiu na consulta de uma serie de 

autores e suas obras, livros, revistas e o regimento da escola, a fim de se obter 

informa96es e dados necessarios para fundamentar os conceitos apresentados no 

trabalho. 

Esta tecnica de pesquisa permitira a investiga9ao de novos conceitos e 

teorias educacionais a respeito da intera9ao entre a institui9ao escolar e a 

comunidade, bern como a confronta9ao entre a pratica escolar e a teoria academica 

sobre educa9ao. 

A pesquisa bibliogn3fica constitui um tipo especffico de pesquisa e tambem 
constitui a primeira parte de qualquer outro tipo de pesquisa. Os 
conhecimentos produzidos, nas mais diversas formas de investigac;ao, vao 
sendo sistematizados segundo determinadas perspectivas. 0 acervo de 
conhecimento e de grande valia para extrac;ao de outros aspectos ainda nao 
questionados. Quando um pesquisador realiza uma investigac;ao, tem um 
prop6sito definido e s6 esta interessado em confirmar ou nao as suas 
hip6teses e seguir o seu intento. Alem de a pesquisa bibliografica servir 
como inspiradora para novos fatos que nao foram observados, tambem 
objetiva sistematizar conhecimentos dentro de determinada tematica. 
(Guedes, 2000, p.93,95). 

Para MARCONI & LAKATOS (2006, p.71), "pesquisa bibliografica, ou de 

fontes secundarias, abrange toda bibliografia ja tornada publica em rela9ao ao tema 

de estudo [ ... ], sua finalidade e colocar o pesquisador em contato direto com tudo o 

que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, [ ... ]". 
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No conceito de GIL (1999, p.65), "pesquisa bibliogratica e desenvolvida a 

partir de material ja elaborado, constituido principalmente de livros e artigos 

cientificos". 

3.1.2 Pesquisa de Campo 

A compos1gao metodol6gica da pesquisa envolve tambem a aplicagao da 

pesquisa de campo, a qual sob a 6tica de ENILDO MARINHO GUEDES: 

E aquela que pela natureza de seu objeto de estudo, nao pode ser realizada 
em laborat6rio de pesquisa. E um esforr;o para se estudar cientificamente 
os fen6menos que nao sao passiveis de experiemcia em laborat6rio. Sao 
aquelas realizadas no local onde os fen6menos aparecem, que comporta 
desde a pesquisa etnografica, de observagao, registro e descrigao dos 
fen6menos, ate aquelas pesquisas excepcionalmente bem estruturadas. Eo 
tipo de pesquisa que abrange os mais diferentes fen6menos. (GUEDES, 
2000, p 95- 96) 

Elencou-se como instrumento para aplicagao de propostas, o CoiE3gio 

Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira, localizado no bairro Capao da lmbuia, 

cidade de Curitiba. Para garantir subsidies ao desenvolvimento deste trabalho, na 

coleta de dados e informagoes acerca das caracteristicas da comunidade local e dos 

alunos matriculados na instituigao de ensino, elaborou-se como tecnica de pesquisa 

um questionario para aplicagao junto aos alunos e as familias. 

A aplicagao desta tecnica foi de fundamental importancia para o levantamento 

de dados, como o perfil socioeconomico das familias, a formagao dos pais dos 

alunos matriculados, tendo sido delimitado, para tanto, os alunos matriculados no 

Ensino Medio, periodo noturno, da instituigao de ensino. 

3.2. NATUREZA DA PESQUISA 

No desenvolvimento metodol6gico do presente projeto adotou-se a pesquisa 

de natureza aplicada, cujo objetivo e gerar conhecimentos para aplicagao pratica 

dirigidos a solugao de problemas especlficos. 



52 

Quanta a natureza, a pesquisa pode constituir-se em um trabalho cientifico 
original ou em um resumo de assunto. Por trabalho cientifico original 
entende-se uma pesquisa realizada pela primeira vez, que venha a 
contribuir com novas conquistas e descobertas para a evolugao do 
conhecimento cientifico. Naturalmente, esse tipo de pesquisa e 
desenvolvido por cientistas e especialistas em determinada area de estudo. 
0 resumo de assunto e um tipo de pesquisa que dispensa a originalidade, 
mas nao ao rigor cientifico. Trata-se de pesquisa fundamentada em 
trabalhos mais avangados, publicados por autoridades no assunto, e que 
nao se limita a simples c6pia de ideias. (ANDRADE, 2005, p.123) 

De acordo com GIL (1999, p.42), "a pesquisa social pode decorrer de razoes 

de ordem intelectual, quando baseadas no desejo de conhecer pela simples 

satisfagao para agir. Oaf porque se pode falar em pesquisa pura e em pesquisa 

aplicada". 

Na conceituagao de GIL (1999, p.42), "a pesquisa pura busca o progresso da 

ciencia, procura desenvolver os conhecimentos cientfficos sem a preocupagao direta 

com suas aplicagoes e conseq0€mcias praticas. Seu desenvolvimento tende a ser 

bastante formalizado, e, objetiva a generalizagao, com vistas na construgao de 

teorias e leis". 

Segundo os autores CERVO & BERVIAN (1996, p.47), "na pesquisa pura ou 

basica, o pesquisador tern como meta o saber, buscando satisfazer uma 

necessidade intelectual pelo conhecimento; ja na pesquisa aplicada, o investigador e 
movido pela necessidade de contribuir para fins praticos mais ou menos imediatos, 

buscando solugoes para problemas concretos". 

Em relagao a definigao de pesquisa aplicada, GIL assim pontua: 

A pesquisa aplicada, par sua vez, apresenta muitos pontos de cantata com 
a pesquisa pura, pais depende de suas descobertas e se enriquece com o 
seu desenvolvimento; todavia, tem como caracteristica fundamental o 
interesse na aplicagao, utilizagao e conseqOencias praticas dos 
conhecimentos. Sua preocupagao esta menos voltada para o 
desenvolvimento de teorias de valor universal que para a aplicagao imediata 
numa realidade circunstancial. (GIL, 1999, p.43) 

Para SANTOS (1999, p.25), "Os pesquisadores sao freqOentemente 

solicitados a caracterizar seus trabalhos, especialmente por ocasiao da leitura por 

terceiros de qualquer etapa dos resultados. [ ... ]. Podem-se caracterizar as pesquisas 

segundo objetivos, segundo procedimentos de coleta, ou ainda, segundo as fontes 

utilizadas na coleta de dados." 
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Quanta aos objetivos, SANTOS afirma: 

0 objetivo maior de qualquer movimento intelectual e sempre atingir a 
ponta, isto e, chegar ao estagio da oferta de respostas a uma necessidade 
humana. Este estagio, porem, depende de passos intermediaries em 
relac;ao aos fatos e fen6menos estudados. Por isso, dependendo do grau de 
aproximac;ao e permitido pelo nfvel conceitual do pesquisador em relac;ao 
ao fen6meno estudado, as pesquisas podem ser caracterizadas como 
explorat6rias, descritivas ou explicativas. (SANTOS, 1999, p.26) 

3.3. QUANTO A ABORDAGEM, TECNICAS E PROCEDIMENTOS 

A forma de abordagem do problema deu-se pela pesquisa qualitativa, a qual 

considera que ha uma relagao dinamica entre o mundo real e o sujeito, isto e, um 

vinculo indissociavel entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que nao 

pode ser traduzido em numeros. A interpretagao dos fen6menos e a atribuigao de 

significados sao basicas no processo de pesquisa qualitativa. Nao requer o uso de 

metodos e tecnicas estatisticas. 0 ambiente natural e a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador e o instrumento-chave. E descritiva. Os pesquisadores 

tendem a analisar seus dados indutivamente. 0 processo e seu significado sao os 

tacos principais de abordagem. 

Na pesquisa qualitativa, considera-se que ha uma relagao dinamica entre o 

mundo real e o sujeito, ou seja, um vinculo indissociavel entre o mundo objetivo e a 

subjetividade. A interpretagao dos fen6menos e a atribuigao de significados sao 

basicas no processo de pesquisa qualitativa. 0 ambiente natural e a fonte direta 

para coleta de dados e o pesquisador e o instrumento-chave. E descritiva. Os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. 0 processo e seu 

significado sao os focos principais de abordagem. 

Segundo RICHARDSON (1999, p.90), "a pesquisa qualitativa pode ser 

caracterizada como a tentativa de uma compreensao detalhada dos significados e 

caracterfsticas situacionais apresentadas pelos entrevistados, em Iugar da produgao 

de medidas quantitativas de caracteristicas ou comportamentos". 
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Para SANTOS (1999, p.30), pesquisa qualitativa "e aquela pesquisa cujos 

dados s6 fazem sentido atraves de um tratamento 16gico secundario, feito pelo 

pesquisador. Em outros termos, a pesquisa quantitativa tern resultados que se 

impoem como evidencia empirica imediata. 0 resultado da pesquisa qualitativa 

necessita do tratamento 16gico, resultante do "olho clinico" do pesquisador. 

MARCONI & LAKATOS (2006, p.62) definem tecnica como: " ... e um conjunto 

de preceitos ou processes de que se serve uma ciencia ou arte; e a habilidade para 

usar esses preceitos ou normas, a parte pratica. T ada ciencia utiliza inumeras 

tecnicas na obtengao de seus prop6sitos". 

Conforme os autores CERVO & BERVIAN (1996, p.46), "podem ser 

chamados de tecnicas aqueles procedimentos cientificos utilizados par uma ciencia 

determinada no quadro das pesquisas pr6prias desta ciencia. [ ... ] sao os meios 

corretos de executar as operagoes de interesse de tal ciencia". 

Segundo ANDRADE (2005, p.135), "tecnicas sao conjuntos de normas 

usadas especificamente em cada area das ciencias, podendo-se afirmar que a 

tecnica e a instrumentagao especlfica da coleta de daCtos". 

Os procedimentos correspondem a maneira pela qual se obtem os dados 

necessaries a pesquisa. Permitem estabelecer a distingao entre pesquisas de 

campo e pesquisas de fontes escritas. 

Segundo os procedimentos de coleta, SANTOS assim define: 

Procedimentos de coleta sao os metodos praticos utilizados para juntar as 
informag6es, necessarias a construgao dos raciocfnios em torno de um 
fato/fen6meno/problema. Na verdade, a coleta de dados de cada pesquisa 
tera peculiaridades adequadas aquila que se quer descobrir. Mas, e 
possfvel apontar alguns procedimentos-padrao, comumente utilizados, aos 
quais se fazem as adaptag6es de espago/tempo/materia, necessarias as 
exigencias de cada caso. (SANTOS, 1999, p.27) 

Para este autor as formas mais comuns de se coletarem informagoes sao: 

experimentos; levantamentos; estudo de caso; pesquisa bibliografica; · pesquisa 

documental. 

0 questionario (Anexos 1 e 2) tambem foi um instrumento de coleta de dados 

utilizado nesta pesquisa. Foi formulado e aplicado aos 181 (cento e oitenta e urn) 

alunos matrioulados no Ensino Media, periodo noturno, do CoiE§gio Estadual 
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Professora Maria de Aguiar Teixeira, a fim de coletar dados pertinentes ao perfil 

socioecon6mico dos mesmos, com trinta e duas perguntas objetivas, e, 

. encaminhado por eles aos pais, um questionario paralelo com vinte e sete 

perguntas, tambem objetivas, de carater socioecon6mico. 

De acordo com GIL (1999, p.128), pode-se definir questionario "como a 

tecnica de investiga~;ao composta por um numero mais ou menos elevado de 

quest6es apresentadas por escrito as pessoas, tendo por objetivo o conhecimento 

de opini6es, cren~;as, sentimentos, interesses, expectativas, situa~;oes vivenciadas 

etc". 

Na conceitua~;ao de CERVO & BERVIAN (1996, p.138) "questionario e a 

forma mais usada para coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidao o 

que se deseja. Em geral, a palavra "questionario" refere-se a um meio de obter 

respostas as quest6es por uma formula que o proprio informante preenche". 

Para as autoras MARCONI & LAKATOS (2006, p.98), "questionario e um 

instrumento de coleta de dados constituido por uma serie de perguntas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presen~;a do entrevistador. Em geral, o 

pesquisador envia o questionario ao informante, pelo correio ou por um portador; 

depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do mesmo modo". 
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4. ESTUDO DE CASO DO COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA AGUIAR 

TEIXEIRA- ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E PROFISSIONAL 

4. 1. LOCALIZA<;AO 

0 Colegio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira- Ensino Fundamental, 

Medio e Profissional esta localizado a Avenida Presidente Affonso Camargo, 3463, 

no bairro Capao da lmbuia, na cidade de Curitiba, no Estado do Parana. 0 

estabelecimento de ensino tern por mantenedor o Governo do Estado do Parana. 

4.1.1 Breve Hist6rico do Estabelecimento de Ensino 

0 colegio foi criado em dez de dezembro de 1959, pelo Decreta Estadual n° 

25950, tendo como nome Ginasio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira. De 

sua criagao ate 1972, o entao curso ginasial, funcionou onde e hoje a Escola 

Estadual Republica Oriental do Uruguai, na Avenida Presidente Affonso Camargo, n° 

3460. Em junho de 1972, foi inaugurado o atual predio. Em 25 de margo de 1977, 

pelo Decreta n° 3062, recebeu a denominagao de Colegio Estadual Professora Maria 

Aguiar Teixeira - Ensino de 1° e 2° graus. A partir de 20 de dezembro de 1997, 

recebeu a denominagao de Colegio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira -

Ensino Fundamental e Medio. 

Comporta 18 turmas por turno. No periodo matutino, Ensino Medio, no 

periodo vespertine, Ensino Fundamental e Educagao Profissional lntegrada ao 

Ensino Medio - Informatica, no periodo noturno, Ensino Fundamental e Educagao 

Profissional integrada ao Ensino Medio subsequente- Informatica e Secretariado e 

Educagao Profissionallntegrada a Educagao de Jovens e Adultos- PROEJA. 

Em seu predio atual, conforme a vida legal obteve a primeira autorizagao de 

funcionamento para o Ensino de 1° e 2° graus em 07/08/1972. Atualmente 

funcionam os cursos: Fundamental de 5a a ga series, Ensino Medio, Educagao 
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Profissional lntegrada ao Ensino Medio e Subsequente, Educagao Profissional 

lntegrada a Educagao de Jovens e Adultos. 

4.1.2 Finalidades e Objetivos do Colegio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira 

Tern a finalidade de efetivar o processo de apropriagao do conhecimento, 

respeitando os dispositivos constitucionais Federal e Estadual, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educagao Nacional - LDBEN n° 9394/96, o Estatuto da Crianga e do 

Adolescente- EGA, Lei n° S069/90 e a Legislagao do Sistema Estadual de Ensino. 

(art.2° RE) 

0 estabelecimento de ensino garante o principia democratico de igualdade, 

de condigoes de acesso e de perman€mcia na escola, de gratuidade para a rede 

publica, de uma Educagao Basica com qualidade em seus diferentes nfveis 

Educagao e modalidades de ensino, vedada qualquer forma de discriminagao e 

segregagao. (art.3° RE) 

0 estabelecimento de ensino objetiva a implementagao e acompanhamento 

do seu Projeto Politico - Pedag6gico, elaborado coletivamente, com observancia 

aos princfpios democraticos e submetido a aprovagao do Conselho Escolar. 

4.2. AREAS DE ATUA<;AO 

0 estabelecimento de ensino oferta os cursos: Fundamental de 5a a sa series, 

Ensino Medio, Educagao Profissional lntegrada ao Ensino Medio e Subsequente, 

Educagao Profissional lntegrada a Educagao de Jovens e Adultos. 

4.2.1 Ensino Fundamental de 5a a sa series 

0 estabelecimento de ensino oferece a EducagEm Basica com base nos 

seguintes princfpios das Constituigoes Federal e Estadual: igualdade de condigoes 

para o acesso e a permanencia na escola, vedada qualquer forma de discriminagao 
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e segregagao; gratuidade de ensino, com isengao de taxas e contribuigoes de 

qualquer natureza vinculadas a matricula; garantia de uma Educagao Basica 

igualitaria e de qualidade. 

0 Ensino Fundamental, obrigat6rio e gratuito, tern par objetivo a formagao 

basica do cidadao, mediante: o desenvolvimento da cognigao, tendo como meios 

basicos o plena dominio da leitura, da escrita e do calculo; a compreensao do 

ambiente natural e sociocultural, dos espagos e das relagoes socioecon6micas e 

politicas, da tecnologia e seus usos, das artes e dos principios em que se 

fundamentam cas sociedades; o fortalecimento dos vinculos de familia e da 

humanizagao das relagoes em que se assenta a vida social; a valorizagao da cultura 

local/regional e sua multiplas relagoes com os contextos nacional/global; o respeito a 
diversidade etnica, de genera e de orientagao sexual, de credo, de ideologia e de 

condigao socioecon6mica. 

0 Ensino Fundamental organizado em anos finais, em regime de serie/ano, 

com 4 (quatro) anos de dura<;ao, perfazendo um total de 3200 horas. Oferta Sala de 

Apoio a Aprendizagem para os anos finais do Ensino Fundamental, conforme 

orienta<;6es da Secretaria de Estado da Educagao. 

4.2.2 Ensino Media 

Ensino Media, etapa final da Educagao Basica, com duragao minima de tres 

anos, um minima de 2.400 horas, tern como finalidade: a consolidagao e o 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; a forma<;ao que possibilite ao aluno, no 

final do curso, compreender o mundo em que vive em sua complexidade, para que 

possa nele atuar com vistas a sua transformagao; o aprimoramento do aluno como 

cidadao consciente, com formagao etica, autonomia intelectual e pensamento critico; 

a compreensao do conhecimento historicamente construido, nas suas dimensoes 

filos6fica, artistica e cientifica, em sua interdependencia nas diferentes disciplinas. 
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4.2.3 Ensino Profissional 

A Educac;:ao Profissional de nivel medio sera desenvolvida de forma 

integrada/subsequente ao Ensino Medio e/ou lntegrada a Educac;:ao de Jovens e 

Adultos, visando a formac;:ao humana para apreensao dos conhecimentos socio

historicos, cientificos e tecnologicos. 

A Educac;:ao Profissional devera garantir ao aluno uma solida formac;:ao 

cientffico-tecnologica, indispensavel ao exercfcio da cidadania, a efetiva participac;:ao 

nos processos sociais e produtivos e a continuidade dos estudos. Esta assim 

organizada: 

a. lntegrada: estruturada em 04 (quatro) anos um total de 3333 horas, com 

modulo de 40 (quarenta) semanas anuais. 0 periodo de integralizac;:ao do 

curso e no minima de 04 (quatro) anos. 

b. SubseqOente: estruturada em semestres perfazendo um total de 1000 

horas, com modulo de 20 semanas. 0 periodo de integralizac;:ao do curso 

e no minima de 03 semestres. 

c. lntegrado a Educac;:ao de Jovens e Adultos: estruturado em 6 semestres 

perfazendo um total de 2400 horas, com modulo de 20 semanas. 0 

periodo de integralizac;:ao do curso e no minima de seis semestres. 

4.2.4 Organizac;:ao Curricular, Estrutura e Funcionamento 

A organizac;:ao didatico-pedagogica e entendida como o conjunto de decisoes 

coletivas, necessarias a realizac;:ao das atividades escolares, para garantir o 

processo pedagogico da escola. 0 trabalho pedagogico em todos os niveis e 

modalidades de ensino segue as orientac;:oes expressas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e Estaduais. 

0 regime da oferta da Educac;:ao Basica e de forma presencia!, com a 

seguinte organizac;:ao: por series - Ensino Fundamental, anos finais, Ensino Medio, 

Educac;:ao Profissional de Nivel Medio na forma lntegrada; Por semestre - Educac;:ao 

Profissional de Nivel Medio na forma SubseqOente; Educac;:ao Profissional de Nivel 

Medio lntegrada a Educac;:ao de Jovens e Adultos. 
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Os conteudos curriculares na Educagao Basica observam: difusao de valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadaos, de respeito 

ao bern comum e a ordem democratica; respeito a diversidade; orientagao para o 

trabalho. 

Os conteudos e componentes curriculares estao organizados na Proposta 

Pedag6gica Curricular, inclusa no Projeto Politico-pedag6gico do estabelecimento 

de ensino, em conformidade com as Diretrizes Nacionais e Estaduais. 

4.3. PRINCIPAlS CARACTERISTICAS DA COMUNIDADE 

0 bairro Capao da lmbuia e relativamente novo. Em 1975, uma medida 

administrativa criou o Bairro numa area que pertencia ao Cajuru. 0 local foi assim 

denominado pela existencia de uma mata, de imbuia, isolada no meio do campo. 

A area geografica do bairro e constitufda de 1.155.20 hectares e segundo o censo 

de 2000 tern uma populagao de 43.727 homens e 46.057 mulheres, com uma taxa 

de crescimento anual de 1 ,59. 

Os dados economicos mais relevantes sao os seguintes: possui 770 

estabelecimentos comerciais; 117 industrias, 127 estabelecimentos ligados a area 

de servigos. Sob a 6tica educacional estao instaladas seis escolas estaduais, sete 

municipais e dais far6is do saber (dados de 2001 ). 

As perspectivas de crescimento da regiao, conforme exprime o Regimento 

Escolar do Estabelecimento de Ensino, sao promissoras, especialmente pela 

inauguragao do contorno sui, o que ira retirar o grande fluxo de vefculos da Rodovia 

BR 116, este fluxo atualmente isola o bairro da regiao central. Esta perspectiva ja fez 

com que os im6veis se valorizassem. Outro aspecto importante para a regiao foi a 

inauguragao do Jardim Botanico. Par ser ponto atrativo para o turismo na cidade, 

gera expectativas de desenvolvimento e economia local. 
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4.4. ESTRUTURA DA GESTAO DA ESCOLA 

0 Colegio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira possui uma estrutura 

organizacional dividida em: Organizac;ao do Trabalho Pedag6gico; Conselho 

Escolar; Equipe de Direc;ao; Conselho de Classe; Equipe Pedag6gica; Equipe 

Docente; Equipe tecnico-administrativa; Assistentes de execuc;ao; Auxiliar 

operacional; 6rgaos colegiados de representac;ao da comunidade escolar, 

demonstrada pelo seguinte organograma: 

Organograma 1- ESTRUTRA DA GESTAO DA ESCOLA 

1 CONSELHO DE 
I CLASSE 

I 

I 
I 

GREMIO 
ESTUDANTIL 

'------' 
Fonte: o autor 

DIRE<; 
AUXILIAR 

I ASSOCIACAO 
I DE PAISE 

MESTRES
APM 

SECRET ARIA 
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4.4.1 Organizagao do Trabalho Pedag6gico 

0 trabalho pedag6gico compreende todas as atividades te6ricas - praticas 

desenvolvidas pelos profissionais do estabelecimento de ensino para a realizagao do 

processo educative escolar. 

A organizagao democratica no ambito escolar fundamenta-se no processo de 

participagao e co-responsabilidade da comunidade escolar na tomada de decisoes 

coletivas, para a elaboragao, implementagao e acompanhamento do Projeto Polftico

Pedag6gico. 

A organizagao do trabalho pedag6gico e constitufda pelo Conselho Escolar, 

equipe de diregao, 6rgaos colegiados de representagao da comunidade escolar, 

Conselho de Classe, equipe pedag6gica, equipe docente, equipe tecnico

administrativa e assistente de execugao e equipe auxiliar operacional. 

4.4.2 Conselho Escolar 

0 Conselho Escolar e um 6rgao colegiado de natureza deliberativa, 

consultiva, avaliativa e fiscalizadora sobre a organiza<_;ao e a realizagao do trabalho 

pedag6gico e administrative do estabelecimento de ensino, em conformidade com a 

legislagao educacional vigente e orientagoes da Secretaria de Estado da Educagao. 

E composto por representantes da comunidade escolar e representantes de 

movimentos sociais organizados e comprometidos com a educagao publica, 

presentes na comunidade, sendo presidido por seu membra nato, o (a) diretor (a) 

escolar. 

A comunidade escolar e compreendida como o conjunto dos profissionais da 

educagao atuantes no estabelecimento de ensino, alunos devidamente matriculados 

e freqOentando regularmente, pais e/ou responsaveis pelos alunos. 

De acordo com o principia da representatividade e da proporcionalidade, o 

Conselho Escolar e constitufdo pelos seguintes conselheiros: diretor (a); 

representante da equipe pedag6gica; representante da equipe docente 

(professores); representante da equipe tecnico-administrativa; representante da 

equipe auxiliar operacional; representante dos discentes (aiunos); representante dos 
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pais ou responsaveis pelo aluno; representante do Gremio Estudantil; representante 

dos movimentos sociais organizados da comunidade (Associac;;ao de Pais, Mestres e 

Funcionarios, Associac;;ao de Moradores, lgrejas, Unidades de Saude etc.). E regido 

por Estatuto proprio, aprovado por 2/3 de seus integrantes. 

4.4.3 Equipe de Direc;;ao 

A direc;;ao escolar e composta pelo diretor (a) e diretor (a) auxiliar, escolhidos 

democraticamente entre os componentes da comunidade escolar, conforme 

legislac;;ao em vigor. 

A func;;ao de diretor (a), como responsavel pela efetivac;;ao da gestao 

democratica, e a de assegurar o alcance dos objetivos educacionais definidos no 

Projeto Politico - Pedag6gico do estabelecimento de ensino. 

4.4.4 Conselho deClasse 

0 Conselho de Classe e 6rgao colegiado de natureza consultiva e deliberativa 

ema assuntos didatico-pedag6gicos, fundamentado no Projeto Politico-Pedag6gico 

da escola e no Regimento Escolar, com a responsabilidade de analisar as ac;;oes 

educacionais, indicando alternativas que busquem garantir a efetivac;;ao do processo 

ensino-aprendizagem. 

A finalidade da reuniao do Conselho de Classe, ap6s analisar as informac;;oes 

e dados apresentados, e a de intervir em tempo habil no processo ensino

aprendizagem, oportunizando ao aluno formas diferenciadas de apropriar-se dos 

conteudos curriculares estabelecidos. E da responsabilidade da equipe pedag6gica 

organizar as informac;;oes e dados coletados a serem analisados no Conselho de 

Classe. 

0 Conselho deClasse e constituido pelo (a) diretor (a) e/ou diretor (a) auxiliar, 

pela equipe pedag6gica, por todos os docentes e os alunos representantes que 

atuam numa mesma turma e/ou serie. 

Sao atribuic;;oes do Conselho de Classe: analisar as informac;;oes sabre os 

conteudos curriculares, encaminhamentos metodol6gioos e praticas avaliativas que 
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se referem ao processo ensino aprendizagem; propor procedimentos e formas 

diferenciadas de ensino e de estudos para a melhoria do processo ensino 

aprendizagem; estabelecer mecanismos de recuperagao de estudos, concomitantes 

ao processo de aprendizagem, que atendam as necessidades dos alunos, em 

consonancia com a Proposta Pedag6gica Curricular da escola; acompanhar o 

processo de avaliagao de cada turma, devendo debater e analisar os dados 

qualitativos e quantitativos do processo ensino e aprendizagem; atuar com co

responsabilidade na decisao sobre a possibilidade de avango do aluno para 

serie/etapa subseqOente ou retengao, ap6s a apuragao dos resultados finais, 

levando-se em consideragao o desenvolvimento integral do aluno; analisar pedidos 

de revisao de resultados finais recebidos pela secretaria do estabelecimento, no 

prazo de ate 72 horas uteis ap6s sua divulgagao em edital. 

4.4.5 Equipe Pedag6gica 

A equipe pedag6gica e responsavel pela coordenagao, implantagao e 

implementagao, no estabelecimento de ensino, das Diretrizes Curriculares definidas 

no Projeto Polftico-Pedag6gico e no Regimento Escolar, em consonancia com a 

polftica educacional e orientag6es emanadas da Secretaria de Estado da Educagao. 

E composta por professores graduados em Pedagogia. 

Compete a equipe pedag6gica, entre outras atribuigoes: coordenar a 

elaboragao coletiva e acompanhar a efetivagao do Projeto Politico Pedag6gico e do 

Plano de Agao do estabelecimento de ensino; orientar a comunidade escolar na 

construgao de urn processo pedag6gico, em uma perspectiva democratica; participar 

e intervir, junto a diregao, na organizagao do trabalho pedag6gico escolar, no sentido 

de realizar a fungao social e a especificidade da educagao escolar; coordenar a 

construgao e a efetivagao da Proposta Pedag6gica Curricular do estabelecimento de 

ensino, a partir das politicas educacionais da Secretaria de Estado da Educagao das 

Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais. 
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4.4.6 Equipe Docente 

A eqUJpe docente e constitufda de professores regentes, devidamente 

habilitados. Sao algumas de suas competencias: participar da elaborac;;ao, 

implementac;;ao e avaliac;;ao do Projeto Polftico-Pedag6gico do estabelecimento de 

ensino, construfdo de forma coletiva e aprovado pelo Conselho Escolar; elaborar, 

com a equipe pedag6gica, a Proposta Pedag6gica Curricular do estabelecimento de 

ensino, em consonancia com o Projeto Politico-Pedag6gico e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Estaduais; participar do processo de escolha, juntamente 

com a equipe pedag6gica, dos livros e materiais didaticos, em consonancia com o 

Projeto Polftico-Pedag6gico do estabelecimento de ensino; elabora seu Plano de 

Trabalho Docente. 

4.4.7 Equipe Tecnico-Administrativa e Assistente de Execuc;;ao 

A func;;ao de tecnicos administrativos e exercida par profissionais que atuam 

nas areas da secretaria, biblioteca e laborat6rio de Informatica do estabelecimento 

de ensino. 

0 tecnico administrative que atua na secretaria como secretario (a) escolar e 

indicado pela direc;;ao do estabelecimento de ensino e designado por Ato Oficial, 

conforme normas da Secretaria de Estado da Educac;;ao. 

A func;;ao de assistente de execuc;;ao e exercida por profissional que atua no 

laborat6rio de Qufmica, Ffsica e Biologia do estabelecimento de ensino. 

4.4.8 Auxiliar Operacional 

0 auxiliar operacional tern a seu encargo os servic;;os de conservac;;ao, 

manutenc;;ao, preservac;;ao, seguranc;;a e da alimentac;;ao, no ambito escolar, sendo 

coordenado e supervisionado pela direc;;ao do estabelecimento de ensino. 
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4.4.9 6rgaos Colegiados de Representa(_(ao da Comunidade Escolar 

Os segmentos sociais organizados e reconhecidos como 6rgaos Colegiados 

de representayao da comunidade escolar estao legalmente instituidos por Estatutos 

e Regulamentos pr6prios. 

A Associayao de Pais, Mestres e Funcionarios - APMF ou similar, pessoa 

juridica de direito privado, e um 6rgao de representa9ao dos pais, Mestres e 

Funcionarios do estabelecimento de ensino, sem carater politico partidario, religiose, 

racial e nem fins lucrativos, nao sendo remunerados os seus dirigentes e 

conselheiros, sendo constituida por prazo indeterminado. 

0 Gremio Estudantil e o 6rgao maximo de representayao dos estudantes do 

estabelecimento de ensino, com o objetivo de defender os interesses individuais e 

coletivos dos alunos, incentivando a cultura literaria, artistica e desportiva de seus 

membros. 
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4.5. CONSOLIDA<;AO E ANALISE DAS INFORMA<;OES 

Com o levantamento de dados efetuado por meio do questionario tornou-se 

possivel sistematiza-los da forma como se apresentada no quadro abaixo, 

permitindo melhor visualizac;ao para as analises necessarias. 

Quadro 1: Numero de Alunos Matriculados por Sexo 

Numero de alunos matriculados Sexo 

108 Masculine 

73 Feminine 

I= 181 

Fonte: Autor da pesquisa 

Embora, todos os dados constantes do questionario fossem relevantes para o 

desenvolvimento de uma analise mais ampla sobre as caracteristicas da 

comunidade local e dos alunos matriculados no Ensino Medic, periodo noturno, da 

escola instrumento para aplicac;ao das propostas a serem formuladas neste trabalho, 

privilegiaram-se as informac;oes relacionadas a escolaridade, a renda familiar e ao 

transporte. 

Assim, diante dos dados selecionados, demonstrados no quadro que se 

segue, estabeleceu-se uma relac;ao filos6fica acerca da relac;ao te6rica da pratica 

sobre os mesmos. 

Quadro 2: Escolaridade dos Pais 

I Escolaridade Pai Mae 
I Ensino Fundamental complete 8 48 

f Ensino Fundamental incomplete 88 62 

Ensino Medic complete 71 49 
II 

Ensino Medic incomplete 5 lo II 

Ensino Superior complete 
I 

2 
II 

2 
I 

Ensino Superior incomplete 
I 

7 
II 

2 
I 

Total 
I 

179 
II 

181 
I 

Fonte: Au tor da pesqUisa 
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A teoria da pratica e uma grande linha de discussao nos estudos que 

remetem a sociedade em geral, pode-se relacionar essa concepc;ao de forma mais 

empirica nos graficos de coleta de campo, onde a pratica se da pela relac;ao entre 

habitus e campo. Para tornar mais clara esse raciocinio, utiliza-se como referencia, o 

te6rico social Pierre Bourdieu, que construiu as teorias de habitus, campo, alem de 

conceituar de maneira muito particular o capital social. 

0 conceito de campo pode ser entendido como o contexte onde acontece a 

pratica de ac;ao, os resultados se dao nestes contextos, sendo que nao se escolhem 

os elementos de posic;oes estruturais, ou seja, determinados elementos ja estao 

postos na ordem social. 0 campo, e tido como urn fato social total, segundo o 

antrop61ogo Marcel Mauss, e urn constrangimento 16gico e social, ao mesmo tempo. 

Temos, por exemplo, o campo academico, politico, profissional, etc. 

Grafico 1 - ESCOI...ARIDADE 

Escolaridade 
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go ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ensino Ensino Ensino Medio Ensino Medio Superior Superior 

Fundamental Fundamental Completo lncompleto Completo lncompleto 
Completo lncompleto 

Fonte: Autor da pesquisa 

No quadro "escolaridade", pode-se analisar que o campo e construido pelas 

posic;oes estruturais de urn capital educacional reprodutivo de pouca 

representatividade social, ou seja, a linha estruturante delega uma estrutura onde 

nesse caso o capital relacionado a educac;ao nao e modificado. A maioria dos pais 

dos alunos estao inseridos numa faixa de pouca instruc;ao, variando entre o ensino 

fundamental incomplete e o ensino media complete, em contrapartida os que 
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possuem ensino superior e bastante pequeno. Uma outra analise de interesse que o 

grafico mostra e que os pais tendem a ter ainda urn pouco mais de "estudo" do que 

as maes, demonstrando que ainda permanece resquicios de uma sociedade 

patriarcal, alem tambem da maior insen;ao do homem no mercado de trabalho, 

necessitando dessa forma urn pouco mais de conhecimento. 

Pode-se analisar que existe pouco nivel educacional entre os pais dos alunos, 

ou seja, nao possuem o capital "intelectual", e por conseqO€mcia, nao "investem" 

nesse proprio capital dos seus filhos. A estrutura tende a permanecer, por mais que 

nao seja uma regra, ela e bastante determinante. 

Essa tend€mcia gera conseqOencias que se pode verificar nos dois graticos 

seguintes, pois a sociedade de classes, onde Karl Marx ja analisava, privilegia 

economicamente quem detem maior capital "intelectual". Marx, em suas teorias, 

refere sempre que a luta de classes e algo determinante numa possivel mudan9a 

estrutural da sociedade, tendo em vista que padroes economicos dentro do 

capitalismo determinam posi96es sociais. 

A renda familiar de uma maioria explicita e de apenas dois salarios, os que 

ganham de tres salarios para cima sao em numero reduzidos, e essa tendencia se 

mostra quando o salario e maior. 0 campo tende a reprodugao, com lutas de classes 

quase sempre a reproduzir o espa9o social. 0 quadro abaixo assim demonstra os 

dados coletados: 

Quadro 3: Renda Familiar 

Renda Familiar 

2 salarios minimos 103 

3 a 4 salarios minimos 65 

Acima de 5 salarios minimos 

Fonte: Autor da pesqUisa 
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Grafico 2- RENDA FAMILIAR 
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Fonte: Autor da pesquisa 

Com o baixo capital economico, o acumulo de propriedades e reduzido, isso 

se comprova no grafico dos transportes, onde a diferenc;a de quem possui carro ou 

mota para quem utiliza o transporte publico, bicicleta ou se locomove a pe e muito 

grande. 

Quadro 4: Transporte 

Carro 
I 

Moto 
I 

Onibus Outros 

5 
I 

15 
I 

82 79 

Fonte: Autor da pesquisa 
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Nos quadros renda e transporte, fica bastante evidente a pouca 

representatividade economica dentro dos criterios consumistas do capitalismo, pois 

as rendas familiares sao em sua maioria pequenas e em conseqOencia o uso por 

bens de valores elevados, como autom6veis evidentemente tambem sao pequenas. 

Os habitus sao os principios geradores de praticas distintas e distintivas, ou 

seja, o que come o estudante e, sobretudo a sua maneira de comer, o esporte que 

ele pratica e sua maneira de pratica-lo, as opinioes politicas que sao as suas e a sua 

maneira de exprimi-las, diferente sistematicamente do consume ou das atividades 

correspondentes de urn grande empresario, mas sao tambem esquemas 

classificat6rios, os principios de hierarquizac;ao, os principios de visao e divisao, os 

gostos diferentes. Eles criam diferenc;as entre o que e born e o mau, entre o que 

esta berne o que esta mal, entre o que e distinto eo que e vulgar, etc., mas estes 

nao sao os mesmos. Assim, por exemplo, o mesmo comportamento ou o mesmo 

bern pode aparecer como distinto para urn, pretensioso ou banal para outro. 

Bourdieu cita da seguinte maneira, como esses habitus sao colocados dentro 

das estruturas sociais: 

As estruturas constitutivas de um tipo particular de meio (as condic;oes 
materiais de existencia caracteristicas de uma condic;ao de classe), que 
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podem ser apreendidas empiricamente sob a forma de regularidades 
associadas a urn meio socialmente estruturado, produzem habitus, sistemas 
de disposic;:oes duraveis, estruturas estruturadas predispostas a 
funcionarem como estruturas estruturantes, isto e, urn principia gerador e 
estruturador das praticas e das representac;:oes [ ... ] (BOURDIEU, 1994, p. 
60) 

Por tim, pode-se concluir que os "habitus", sao praticas de urn padrao 

de comportamento determinado pelo "capital" que sao estruturados pela sociedade e 

por grupos sociais, definindo muitas vezes o que e o conceito de classe, valore 

economicos e perspectivas de vida. 

4.6. PROPOSTA PARA RESGATAR A INTERACAO ESCOLA E COMUNIDADE 

Entender que uma gestao participativa poderia garantir verdadeiramente 

mudan~s nas rela<;6es escolares, de modo que pudesse promover realmente 

muitas melhorias, seria adotar uma postura imprudente frente as adversidades 

decorrentes do inesperado. 

Tambem nao significa afirmar que a escola ficara desvinculada da burocracia 

e das regras formais a serem seguidas, ate porque sua autonomia e independemcia 

sao relativas. Mas, e possivel construir uma cultura de colaboragao capaz de 

integrar os membros da comunidade escolar com a comunidade local, a fim de que 

juntos possam promover melhorias para a escola como urn todo, independente de 

interesses particulares. 

4.6.1 Aproximagao entre Comunidade e Escola: Conhecer a Realidade 

Contemplar uma Gestao Participativa promovendo a integragao entre a 

comunidade local e a escola, como estrategia de gestao e de politicas publicas, se 

acredita, seria de fundamental importancia para a reconstrugao e resgate de 

principios e valores dentro da sociedade. 

A escola, durante o periodo e processo das matriculas, teria a oportunidade 

de desenvolver urn levantamento de dados socioeconomicos das familias e dos 
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pr6prios alunos a serem por ela atendidos, mediante aplica<;ao de questionarios ou 

entrevistas, para que a equipe pedag6gica possa conhecer as expectativas em 

rela<;ao aos trabalhos pedag6gicos e em rela<;ao as mudan<;as ocorridas no perfil da 

comunidade. 

As informa<;6es oriundas desta pratica serviriam de subsidios para a 

elabora<;ao e planejamento de a<;oes voltadas as necessidades da comunidade 

local, dentro de uma perspectiva da realidade detectada. Dessa forma, tanto as 

praticas pedag6gicas quanta os interesses ou expectativas das familias em rela<;ao 

ao ensino, estariam mais pr6ximos dos resultados que por ambas fossem 

consideradas satisfat6rias. Dai a importancia da escola conhecer a realidade da sua 

comunidade local, bern como, em contrapartida, da comunidade conhecer as 

condi<;6es e funcionamento da escola, para que juntas, num sentimento de 

colabora<;ao solidaria, encontrem mecanismos e formas mais eficientes, senao, no 

minima mais eficazes, para atender as suas demandas. 

A comunidade deveria sentir-se bern vinda na gestao escolar ficando clara 

que cada qual deveria estar consciente do papel a ser exercido, de modo a 

evitarem-se atritos no sentido de ultrapassar limites na esfera de atua<;ao. Para que 

isto ocorra, seria preciso que o Poder Publico, tambem desempenhasse com 

efetividade e eficacia, sua fun<;ao. Ou seja, o Estado cumprir o que de fato 

estabelece a Constitui<;ao e outros dispositivos legais, que contemplam a educa<;ao. 

Entendendo o Brasil como sendo urn Estado Democratico de Direito, regido 

por uma Constitui<;ao que estabelece principios, valores e normas por ele a serem 

seguidas e executadas, cabe-lhe entao, cumprir e fazer cumprir os preceitos por ela 

emanados. Diante disto, o desenvolvimento de a<;6es e politicas publicas 

educacionais, deveria estar voltado a discussoes e debates em conjunto com as 

institui<;oes estatais prestadoras de servi<;os sociais e todos os demais segmentos 

da sociedade envolvidos, na questao em pauta, que e a educa<;ao. Mais 

precisamente, na perspectiva de uma gestao participativa. 

Neste sentido e consoante o disposto no Art. 205, ja referenciado neste 

trabalho, "A educa<;ao, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera 

promovida e incentivada com a colabora<;ao da sociedade [ ... ]", bern como, o 

Art.206, atraves do qual expressa que "o ensino sera ministrado com base nos 
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seguintes principios, destacando-se para efeitos de reflexao tambem ja referidos, os 

incisos I - igualdade de condigoes para acesso e permanencia na escola; V -

valorizagao dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei[ ... ]; VI- gestao 

democratica do ensino publico [ ... ] e VII - garantia de padrao de qualidade", as 

iniciativas primando pela evolugao e avango no processo educacional, ja estariam 

ganhando forma_ 

Mas, de que forma isto poderia ocorrer senao pela conjugagao de esforgos e 

interesses coletivos comuns, com vistas ao bem-estar da sociedade. Acredita-se, 

portanto, que o Estado uma vez detentor dos poderes a ele atribuidos atraves dos 

representantes soberanamente eleitos pelo povo, na qualidade de gerenciador e 

administrador dos interesses publicos, deveria ser o primeiro a colocar em pratica 

agoes como, por exemplo, pronunciamento nacional no inicio de cada ano letivo, 

sobre a importancia da participagao dos pais e responsaveis nos Conselhos de 

Escola, assim tambem, proceder, os governos nas esferas estaduais e municipais. 

Cada governo poderia usar uma pequena parte de suas verbas publicitarias a fim de 

promover a gestao participativa na escola. 

Torna-se possivel acreditar tambem, que uma vez integradas e interagidas, 

de forma organizada, escola e comunidade, dentro de uma consciencia critica e 

coerente com seus interesses comuns, ganham uniformidade diante destes, 

amadurecem a leitura e interpretagao da realidade que os cercam, e, acima de tudo, 

fortalecem-se em argumentos e posicionamento politico. Com isso conquistam as 

foryas necessarias para, democraticamente exigir do Poder Publico o efetivo 

cumprimento de seus deveres. 

4.6.2 Praticas e Agoes Visando uma Gestao Participativa na Escola 

A Escola, no cumprimento do papel de educadora e de formadora do cidadao, 

reline foryas capazes de promover mudanyas de condutas e comportamento sociais, 

propondo e orientando estudos no sentido de construir uma sociedade mais justa. 

Pode-se, entao, apresentar como propostas de agoes a serem desenvolvidas 

na escola, o estabelecimento de urn dialogo mutuo entre pais e filhos, professores e 

alunos, pais e professores e comunidade e escola, priorizando as necessidades de 
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cada urn desses segmentos e os problemas ou conflitos existentes, a fim de que, 

uma vez identificados, possam ser colocados em discussao e debate na tentativa de 

buscar-se coletivamente os meios para resolve-los. Cabe neste momento, a escola 

ressaltar a necessidade de se resgatar principios e valores sociais e morais, ha 

muito deturpado ou inexistentes nas relac;oes sociais. A elaborac;ao de projetos 

contemplando os temas discutidos e seu desencadeamento atraves de subprojetos 

serviria como instrumento de viabilizac;ao de ac;oes comuns, dentro da escola, ao 

mesmo tempo em que estaria trazendo para seu interior a comunidade, na 

perspectiva da participac;ao. 

Os encontros para estas praticas, desde que ajustadas coletivamente, 

poderiam ocorrer semanal ou mensalmente. E neste momento, seria pertinente o 

envolvimento dos representantes do poder publico, dos conselhos e associac;oes de 

bairro, para a configurac;ao efetiva do conceito de participac;ao. 

A promoc;ao de outros eventos como gincanas, palestras, confraternizac;ao, 

desenvolvimento de servic;os comunitarios e de assistencia social, envolvendo a 

escola, pais e alunos e, por conseguinte uma grande maioria dos membros da 

comunidade local se apresenta tambem como estrategia de ac;ao no intuito de 

provocar a participac;ao. 

Mobilizar os empresarios, comerciantes e politicos da comunidade, para que, 

atraves de discussoes e debate em reunioes e encontros, se possam estabelecer 

parcerias e buscar patrocinios que permitam o desenvolvimento dos projetos da 

escola e da propria comunidade, seria de fundamental importancia para incentivar e 

impulsionar o progresso socioeconomico e cultural local. 

Na medida em que os empresarios e comerciantes passem a participar dos 

acontecimentos e do contexto que envolve a comunidade onde estao instalados, 

apoiando e investindo nos projetos e propostas da escola, bern como, conhecendo o 

publico que dela usufrui, estarao contribuindo para o resgate da auto-estima, e 

consequentemente, de tantos outros principios e valores morais e sociais, 

necessarios ao harmonico convivio social, de alunos motivados tanto para aprender 

quanto para vir a compor o mercado de trabalho local. Com isso, ganham os alunos, 

os empresarios e comerciantes, a propria comunidade e o processo ensino

aprendizagem na escola. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

A Escola, no cumprimento do papel de educadora e de formadora do cidadao, 

reune forc;as capazes de promover mudanc;as de condutas e comportamento sociais, 

propondo e orientando estudos no sentido de construir uma sociedade mais justa. 

A administrac;ao participativa e creditado o alargamento de espac;os para 

incorporar a capacidade criativa e solidaria das comunidades escolar e local. Tal 

pratica favorece o despertar de iniciativas e programas a partir das interlocuc;oes, 

dos dialogos, das criticas e da reflexao, como resposta aos anseios e as 

necessidades da escola publica e da sociedade que a financia. 

0 modelo de gestao participativa concorre para a integrac;ao entre diversos 

setores envolvidos com a educac;ao quanto aos processos decis6rios visando, de 

forma geral, a melhoria na qualidade de ensino. Nesse sentido, desponta-se essa 

gestao como forma de trazer para dentro da escola nao s6 os profissionais 

pertinentes a mesma, mas tambem a familia e, em instancia maior, a sociedade (por 

intermedio de representantes interessados pela educac;ao e pelo andamento do 

processo pedag6gico), propiciando a esses opinar e tomar decisoes em conjunto 

com a escola. 

Compreende-se, aqui, portanto, que a gestao participativa seria o modelo de 

gestao mais adaptado a escola e ao novo homem da sociedade deste inicio de 

milenio por dar mostras de apresentar, como caracteristica marcante, o 

inconformismo diante de respostas e atitudes ultrapassadas que aprisionam o 

sujeito, retendo-o nas impossibilidades de emancipa<;ao. 

0 processo de globalizac;ao decorrente das transformac;oes socioeconomicas 

e politicas na sociedade contemporanea, associados a ineficiencia e ineficacia no 

gerenciamento de politicas publicas, provocaram uma serie de crises e conflitos 

sociais, que, por sua vez, abalaram as estruturas institucionais responsaveis pela 

organizac;ao e administrac;ao dos interesses publicos. Os avanc;os tecnol6gicos e 

cientificos oriundos da modernizac;ao tambem promoveram a desestruturac;ao das 

bases essenciais da sociedade, da familia, da escola e de outras instancias do 

convivio social. Principios e valores sociais e morais romperam-se deixando de ser 

requisito fundamental na formac;ao do carater do individuo e do cidadao. Portanto, a 
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Escola ao absorver grande parte dos conflitos existentes, e, diante das dificuldades 

que passa a enfrentar, acaba por demonstrar-se incapaz de gerenciar esta situa<;ao, 

bern como de compreender sua propria fun<;ao. 

Contemplar uma Gestao Participativa promovendo a integra<;ao entre a 

comunidade local e a escola, como estrategia de gestao e de politicas publicas, se 

acredita, sera de fundamental importancia para a reconstru<;ao e resgate de 

principios e valores dentro da sociedade. 

0 modelo de gestao participativa concorre para a integra<;ao e intera<;ao entre 

os diversos setores envolvidos com a educa<;ao, na medida em que se busca, de 

forma geral, a melhoria na qualidade de ensino. Nesse sentido, desponta-se essa 

gestao como forma de trazer para dentro da escola, alem dos profissionais que dela 

fazem parte, tambem a familia e, em instancia maior, a sociedade. 

0 desenvolvimento e a aplica<;ao das propostas apresentadas no trabalho, 

deverao servir de suporte para implementa<;ao de a<;oes pedagogicas e de politicas 

publicas voltadas a educa<;ao. Assim, o trabalho ganhara importancia na medida em 

que estara contribuindo para a melhoria da educa<;ao e, principalmente, para a 

forma<;ao profissional e para a satisfa<;ao das minimas necessidades sociais da 

comunidade envolvida no projeto. 

Uma gestao participativa pode nao garantir verdadeiramente mudan<;as nas 

rela<;oes escolares a ponto de promover muitas melhorias. Tambem nao significa 

afirmar que a escola ficara desvinculada da burocracia e de regras formais a serem 

seguidas, ate porque sua autonomia e independ€mcia sao relativas. Mas, e possivel 

construir uma cultura de colabora<;ao capaz de integrar os membros da comunidade 

escolar com a comunidade local, a fim de que juntos possam promover melhorias 

para a escola como urn todo, independente de interesses pessoais. 

Para este processo nao existe uma formula magica e simples de 

implementa<;ao da Gestao Democratica nas escolas. Para induzir os sujeitos 

envolvidos a participar deve haver uma eleva<;ao de consci€mcia atraves da 

compreensao do mundo em que vivem e da posi<;ao social na qual se inserem. 

Nesse sentido, os individuos serao instrumentos para transformar a sua propria 

realidade positivamente. 
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7. APENDICES 
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7.1. APENDICE I- Questionario Sobre o Perfil Socioeconomico das Familias dos 

Alunos 



APENDICE 1: Questionario para Pesquisa de Campo 
PERFIL SOCIOECONQMICO DAS FAMiLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO 

ESTADUAL PROFESSORA MARIA AGUIAR TEIXEIRA 
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A presente pesquisa tern por objetivo o levantamento do perfil socioecon6mico das familia 
que tern filhos (as) matriculados no Ensino Media, noturno, do Colegio Estadual Professora Maria 
Aguiar Teixeira, a tim de compor o Trabalho de Conclusao de Curso de Especializac;:ao em 
Formulac;:ao e Gestao de Politicas Publicas da Universidade Federal do Parana e da Escola de 
Govern a. 

Primando pelo sucesso da presente pesquisa, solicitamos sua participac;:ao no preenchimento 
do questionario em anexo. Salientamos que as informac;:oes prestadas serao mantidas em sigilo, uma 
vez que somente serao utilizados os dados agregados. Nenhum entrevistado sera identificado 
individualmente em relat6rios au publicac;:oes. 

Diante do exposto e na certeza de poder contar com a sua valiosa colaborac;:ao, desde ja 
agradecemos. 

01. Qual o seu estado civil? 
(A) Solteiro (a). 
(B) Casado (a). 
(C) Separado (a)/desquitado(a)/divorciado(a). 
(D) Viuvo (a). 
(E) Outro. 

02. Qual o seu sexo? 
(A) Feminine. 
(B) Masculine. 

03. Em que ana voce nasceu? 
( ) 

04. Quantos filhos voce tern? 
(A) Nenhum. 
(B) Urn. 
(C) Dois. 
(D) Tres. 
(E) Quatro ou mais. 

06. Qual a faixa de renda mensa! das pessoas que moram em sua casa? 
(A) 1 salario-mfnimo. 
(B) 2 salario-mfnimo. 
(C) 3 a 4 salarios-mfnimos. 
(D) acima de S salarios-mfnimos. 

07. Quantos membros de sua familia moram com voce? 
(A) Nenhum. 
(B) Urn ou dois. 
(C) Tres ou quatro. 
(D) Cinco ou seis. 
(E) Mais do que seis. 

08. Qual o seu grau de escolaridade? 
(A) Nenhuma escolaridade. 
(B) En sino Fundamental: de 1 a a 4a serie. 
(C) Ensino Fundamental: de sa a aa serie. 
(D) Ensino Media. 
(E) Superior. 

09. Qual o grau de escolaridade do c6njuge? 
(A) Nenhuma escolaridade. 
(B) En sino Fundamental: de 1 a a 4a serie. 
(C) Ensino Fundamental: de sa a aa serie. 
(D) Ensino Media. 
(E) Superior. 



10. Possui carro ou mota: 
(A) Sim, tenho carro. 
(B) Nao tenho carro. 
(C) Sim, tenho mota. 
(D) Nao tenho mota. 
(E) Tenho carro e mota. 

11. A localizagao da empresa onde voce trabalha: 
(A) fica proxima da sua residencia. 
(B) fica em outro bairro. 
(C) fica em outro municipio. 
(D) trabalho em casa. 

12. 0 c6njuge tambem trabalha? 
(A) Sim. 
(B) Nao. 

13. Qual o meio de transporte que voce mais utiliza? 
(A) Coletivo (6nibus e lotagao). 
(B) Carro particular. 
(C) Mota. 
(D) Taxi. 
(E) Bicicleta. 
(F) Outros. 

14. Quais os tipos de livros que voce mais le? 
(A) Obras literarias de ficyao. 
(B) Obras literarias de nao-ficyao. 
(C) Livros tecnicos. 
(D) Livros de auto-ajuda. 
(E) Outros. 
(F) Nao le. 

15. Com que freqOencia voce le jornal? 
(A) Diariamente. 
(B) Algumas vezes por semana. 
(C) Somente aos domingos. 
(D) Raramente. 
(E) Nunca. 
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16. Que meio voce mais utiliza para se manter atualizado sabre os acontecimentos do mundo 
contemporaneo? 
(A) Jornais. 
(B) Revistas. 
(C) TV. 
(D) Radio. 
(E) Internet. 

17. Das atividades artistico-culturais listadas abaixo, qual constitui sua preferencia para o lazer? 
(A) Cinema. 
(B) Espetaculos teatrais. 
(C) Shows musicais e/ou concertos. 
(D) Danga. 
(E) Nenhuma. 

18. Possui TV em sua casa? 
(A) uma. 
(B) duas. 
(C) tres ou mais. 
(D) nao tern. 

19. Possui videocassete e/ou DVD: 
(A) urn. 
(B) dois. 
(C) tres ou mais. 
(D) nao tern. 



20. Possui radio: 
(A) um. 
(B) dais. 
(C) tres ou mais. 
(D) nao tem. 

21. Possui microcomputador: 
(A) Sim. 
(B) Nao. 

22. Geladeira: 
(A) uma. 
(B) duas. 
(C) tres ou mais. 
(D) nao tem. 

23. Telefone fixo: 
(A) um. 
(B) dais. 
(C) tres ou mais. 
(D) nao tem. 

24. Telefone celular: 
(A) um. 
(B) dais. 
(C) tres ou mais. 
(D) nao tem. 

25. Acesso a Internet: 
(A) Sim. 
(B) Nao. 
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27. Com que freqOencia participa das atividades ou eventos promovidos pela escola onde estuda (m) 
seu (s) filho (s): 
(A) Sempre participo. 
(B) Raramente participo. 
(C) Nao participo. 
(D) Pelo menos uma vez no ana. 
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7.2. APENDICE II- Questionario Sabre o Perfil Socioeconomico dos Alunos 



APENDICE II: Questionario para Pesquisa de Campo 

PERFIL SOCIOECONOMICO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO ESTADUAL 
PROFESSORA MARIA AGUIAR TEIXEIRA 
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A presente pesquisa tern por objetivo o levantamento do perfil socioecon6mico dos alunos do 
Ensino Medio, noturno, do CoiE~gio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira, a fim de compor o 
Trabalho de Conclusao de Curso de Especializagao em Formulayao e Gestao de Politicas Publicas 
da Universidade Federal do Parana e da Escola de Governo. 

Primando pelo sucesso da presente pesquisa, solicitamos sua participayao no preenchimento 
do questionario em anexo. Salientamos que as informagoes prestadas serao mantidas em sigilo, uma 
vez que somente serao utilizados os dados agregados. Nenhum entrevistado sera identificado 
individualmente em relat6rios ou publicagoes. 

Diante do exposto e na certeza de poder contar com a sua valiosa colaborayao, desde ja 
agradecemos. 

01. Qual o seu estado civil? 
(A) Solteiro (a). 
(B) Casado (a). 
(C) Separado (a)/desquitado(a)/divorciado(a). 
(D) Viuvo (a). 
(E) Outro. 

02. Qual o seu sexo? 
(A) Feminino. 
(B) Masculino. 

03. Em que ano voce nasceu? 
( ) 

04. Quantos irmaos voce tern? 
(A) Nenhum. 
(B) Urn. 
(C) Dois. 
(D) Tres. 
(E) Quatro ou mais. 

05. Quantos filhos voce tern? 
(A) Nenhum. 
(B) Urn. 
(C) Dois. 
(D) Tres. 
(E) Quatro ou mais. 

06. Com quem voce mora atualmente? 
(A) Com os pais e/ou outros parentes. 
(B) Com esposo (a) e/ou filho(s). 
(C) Com amigos (compartilhando despesas ou de favor). 
(D) Com colegas em alojamento universitario. 
(E) Sozinho (a). 

08. Qual a faixa de renda mensa! das pessoas que moram em sua casa? 
(A) 1 salario-minimo. 
(B) 2 salario-minimo. 
(C) 3 a 4 salarios-minimos. 
(D) acima de 5 salarios-minimos. 

09. Quantos membros de sua familia moram com voce? 
(A) Nenhum. 
(B) Urn ou dois. 
(C) Tres ou quatro. 
(D) Cinco ou seis. 
(E) Mais do que seis. 

10. Assinale a situagao abaixo que melhor descreve seu caso: 



(A) Nao trabalho e meus gastos sao financiados pela familia. 
(B) Trabalho e recebo ajuda da familia. 
(C) Trabalho e me sustento. 
(D) Trabalho e contribuo com o sustento da familia. 
(E) Trabalho e sou o principal responsavel pelo sustento da familia. 

11. Qual o grau de escolaridade do seu pai? 
(A) Nenhuma escolaridade. 
(B) Ensino Fundamental: de 1a a 4a serie. 
(C) Ensino Fundamental: de sa a sa serie. 
(D) Ensino Medio. 
(E) Superior. 

12. Qual o grau de escolaridade de sua mae? 
(A) Nenhuma escolaridade. 
(B) Ensino Fundamental: de 1a a 4a serie. 
(C) Ensino Fundamental: de sa a sa serie. 
(D) Ensino Medio. 
(E) Superior. 

13. ldade em que comec:;:ou a exercer atividade remunerada: 
(A) Antes dos 14 anos. 
(B) Entre 14 e 16 anos. 
(C) Entre 16 e 18 anos. 
(D) Ap6s 18 anos. 
(E) Nunca trabalhou. 

14. A escola em que voce estuda, fica proxima da sua residencia? 
(A) Sim. 
(B) Nao. 

1S. Possui carro ou moto: 
(A) Sim, tenho carro. 
(B) Nao tenho carro. 
(C) Sim, tenho moto. 
(D) Nao tenho moto. 
(E) Tenho carro e moto. 

16. Depende de transporte para deslocar ate a escola? 
(A) Sim. 
(B) Nao. 

17. Qual o meio de transporte que voce mais utiliza? 
(A) Coletivo (onibus e lotac:;:ao). 
(B) Carro particular. 
(C) Moto. 
(D) Taxi. 
(E) Bicicleta. 
(F) Outros. 

1S. Excetuando-se os livros escolares, quantos livros voce leu no presente ano? 
(A) Nenhum. 
(B) No maximo dois. 
(C) Entre tres e cinco. 
(D) Entre seis e oito. 
(E) Oito ou mais. 

19. Quais os tipos de livros que voce mais le? 
(A) Obras literarias de ficc:;:ao. 
(B) Obras literarias de nao-ficc:;:ao. 
(C) Livros tecnicos. 
(D) Livros de auto-ajuda. 
(E) Outros. 

20. Com que freqoencia voce le jornal? 
(A) Diariamente. 
(B) Algumas vezes por semana. 
(C) Somente aos domingos. 
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(D) Raramente. 
(E) Nunca. 
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21. Que meio voce mais utiliza para se manter atualizado sobre os acontecimentos do mundo 
contemporaneo? 
(A) Jornais. 
(B) Revistas. 
(C) TV. 
(D) Radio. 
(E) Internet. 

22. Com que freqoencia voce utiliza a biblioteca de sua instituir;ao? 
(A) A instituir;ao nao tern biblioteca. 
(B) Nunca a utilizo. 
(C) Utilizo raramente. 
(D) Utilizo com razoavel freqoencia. 
(E) Utilizo muito freqoentemente. 

23. Das atividades artistico-culturais listadas abaixo, qual constitui sua preferencia para o lazer? 
(A) Cinema. 
(B) Espetaculos teatrais. 
(C) Shows musicais e/ou concertos. 
(D) Danca. 
(E) Nenhuma. 

24. Possui TV em sua casa? 
(A) uma. 
(B) duas. 
(C) tres ou mais. 
(D) nao tern. 

25. Possui videocassete e/ou DVD: 
(A) urn. 
(B) dois. 
(C) tres ou mais. 
(D) nao tern. 

26. Possui radio: 
(A) urn. 
(B) dois. 
(C) tres ou mais. 
(D) nao tern. 

27. Possui microcomputador: 
(A) Sim. 
(B) Nao. 

28. Geladeira: 
(A) uma. 
(B) duas. 
(C) tres ou mais. 
(D) nao tern. 

29. Telefone fixo: 
(A) urn. 
(B) dois. 
(C) tres ou mais. 
(D) nao tern. 

30. Telefone celular: 
(A) urn. 
(B) dois. 
(C) tres ou mais. 
(D) nao tern. 

31 . Acesso a Internet: 
(A) Sim. 
(B) Nao. 
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7.3. APENDICE Ill- Quadro de Levantamento de Dados 
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8.ANEXOS 
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8.1. ANEXO I - Educa9ao Profissional 
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ANEXO 1: Educagao Profissional 

A Educagao Profissional destaca-se como urn fator estrategico de 

competitividade e desenvolvimento humano na nova ordem economica mundial. Os 

desafios estao relacionados aos avangos tecnol6gicos e as novas expectativas das 

organizagoes que, agora, enfrentam mercados globalizados, extremamente 

competitivos. Com isso, surgem tambem novas exigencias em relagao ao 

desempenho dos profissionais. 

Dessa forma, a educagao nao poderia ficar alheia a essas transformagoes, 

passando a oferecer cursos que favoregam a perspectiva de melhoria na qualidade 

de vida e facilitem o acesso de jovens e adultos ao mercado de trabalho. 

A LDBN (Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional), contempla a 

educagao profissional nos artigos: 

Art.39- A educagao profissional, integrada as diferentes forrnas de educagao, 

ao trabalho, a ciencia e a tecnologia, conduz ao perrnanente desenvolvimento de 

aptidoes para a vida produtiva. 

Paragrafo unico. 0 aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, medio e 

superior, bern como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contara com a 

possibilidade de acesso a educagao profissional. 

Art.40 - A educagao profissional sera desenvolvida em articulagao com o 

ensino regular ou por diferentes estrategias de educagao continuada, em instituigoes 

especializadas ou no ambiente de trabalho. 

Art.41 - 0 conhecimento adquirido na educagao profissional, inclusive no 

trabalho, podera ser objeto de avaliagao, reconhecimento e certificagao para 

prosseguimento ou conclusao de estudos. 

Paragrafo unico. Os diplomas de cursos de educagao profissional de nivel media, 

quando registrados, terao validade nacional. 

Art.42 - As escolas tecnicas e profissionais, alem dos seus cursos regulares, 

oferecerao cursos especiais, abertos a comunidade, condicionados a matricula a 

capacidade de aproveitamento e nao necessariamente ao nivel de escolaridade. 
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8.2. ANEXO II - Ensino Superior 
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ANEXO II: Ensino Superior 

0 capitulo IV da LDBN, que trata da Educac;ao Superior, mediante: 

Art. 43 - A educac;ao superior tern por finalidade: 

I - estimular a criac;ao cultural e o desenvolvimento do espirito cientifico e do 

pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes areas de conhecimento, aptos para a inserc;ao 

em setores profissionais e para a participac;ao no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formac;ao continua; 

Ill - incentivar o trabalho de pesquisa e investigac;ao cientifica, visando ao 

desenvolvimento da ciemcia e da tecnologia e da criac;ao e difusao da cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgac;ao de conhecimentos culturais, cientificos e tecnicos que 

constituem patrimonio da humanidade e comunicar o saber atraves do ensino, de 

publicac;oes ou de outras formas de comunicac;ao; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeic;oamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretizac;ao, integrando os conhecimentos que vao 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada gerac;ao; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar servic;os especializados a comunidade e estabelecer 

com esta uma relac;ao de reciprocidade; 

VII - promover a extensao, aberta a participac;ao da populac;ao, visando a difusao 

das conquistas e beneficios resultantes da criac;ao cultural e da pesquisa cientifica e 

tecnol6gica geradas na instituic;ao. 

Art.44 - A educac;ao superior abrangera os seguintes cursos e programas: 

I - cursos seqOenciais por campo de saber, de diferentes niveis de abrangencia, 

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituic;oes de 

ensino; 

II - de graduac;ao, abertos a candidatos que tenham concluido o ensino media ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 
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Ill- de p6s-graduac;ao, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos 

de especializac;ao, aperfeic;oamento e outros, abertos a candidatos diplomados em 

cursos de graduac;ao e que atendam as exigencias das instituic;oes de ensino; 

IV- de extensao, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em 

cada caso pelas instituic;oes de ensino. 

Art.45 - A educac;ao superior sera ministrada em instituic;oes de ensino 

superior, publicas ou privada, com variados graus de abrangencia ou especializac;ao. 

Art.46 - A autorizac;ao e o reconhecimento de cursos, bern como o 

credenciamento de instituic;oes de educac;ao superior, terao prazos limitados, sendo 

renovados, periodicamente, ap6s processo regular de avaliac;ao. 

§ 1°. Ap6s urn prazo para saneamento de deficiencias eventualmente identificadas 

pela avaliac;8o a que se refere este artigo, havera reavaliac;8o, que podera resultar, 

conforme o caso, em desativac;ao de cursos e habilitac;Qes, em intervenc;ao na 

instituic;ao, em suspensao temporaria de prerrogativas da autonomia, ou em 

descredenciamento. 

§ 2°. No caso de instituic;ao publica, o Poder Executive responsavel por sua 

manutenc;ao acompanhara o processo de saneamento e fornecera recursos 

adicionais, se necessarios, para a superac;ao das deficiencias. 

Art. 47 - Na educac;ao superior, o ano letivo regular, independente do ano 

civil, tern, no minimo, duzentos dias de trabalho academico efetivo, excluido o tempo 

reservado aos exames finais, quando houver. 

§ 1°. As instituic;oes informarao aos interessados, antes de cada periodo letivo, os 

programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua durac;ao, requisitos, 

qualificac;ao dos professores, recursos disponiveis e criterios de avaliac;ao, 

obrigando-se a cumprir as respectivas condic;oes. 

§ 2°. Os alunos que tenham extraordinario aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliac;8o especificos, 

aplicados por banca examinadora especial, poderao ter abreviada a durac;ao dos 

seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 

§ 3°. E obrigat6ria a freqOencia de alunos e professores, salvo nos programas de 

educac;ao a distancia. 
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§ 4°. As instituic;oes de educac;ao superior oferecerao, no periodo noturno, cursos de 

graduac;ao nos mesmos padroes de qualidade mantidos no periodo diurno, sendo 

obrigat6ria a oferta noturna nas instituic;oes publicas, garantida a necessaria 

previsao orc;amentaria. 

Art.48 - Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, 

terao validade nacional como prova da formac;ao recebida por seu titular. 

§ 1°. Os diplomas expedidos pelas universidades serao por elas pr6prias 

registrados, e aqueles conferidos por institui<;oes nao-universitarias serao 

registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educa<;ao. 

§ 2°. Os diplomas de graduac;ao expedidos por universidades estrangeiras serao 

revalidados por universidades publicas que tenham curso do mesmo nivel e area ou 

equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou 

equiparac;ao. 

§ 3°. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades 

estrangeiras s6 poderao ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de 

p6s - graduac;ao reconhecidos e avaliados, na mesma area de conhecimento e em 

nivel equivalente ou superior. 

Art.49 - As instituic;oes de educac;ao superior aceitarao a transferencia de 

alunos regulares para cursos afins, na hip6tese de existencia de vagas, e mediante 

processo seletivo. 

Paragrafo unico. As transferencias ex-oficio dar-se-ao na forma da lei. 

Art. 50 -As instituic;oes de educa<;ao superior, quando da ocorrencia de vagas, 

abrirao matricula nas disciplinas de seus cursos a alunos nao regulares que 

demonstrarem capacidade de cursa-las com proveito, mediante processo seletivo 

previa. 

Art.51 - As instituic;oes de educa<;ao superior credenciadas como 

universidades, ao deliberar sabre criterios e normas de selec;ao e admissao de 

estudantes, levarao em conta os efeitos desses criterios sabre a orientac;ao do 

ensino media, articulando-se com os 6rgaos normativos dos sistemas de ensino. 

Art.52 - As universidades sao instituic;oes pluridisciplinares de formac;ao dos 

quadros profissionais de nivel superior, de pesquisa, de extensao e de dominio e 

cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 
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I - produ<;ao intelectual institucionalizada mediante o estudo sistematico dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista cientifico e cultural, quanto 

regional e nacional; 

II - urn ter<;o do corpo docente, pelo menos, com titula<;ao academica de mestrado 

ou doutorado; 

Ill - urn ter<;o do corpo docente em regime de tempo integral. 

Paragrafo unico. E facultada a cria<;ao de universidades especializadas por campo 

do saber. 

Art.53 - No exercicio de sua autonomia, sao asseguradas as universidades, 

sem prejuizo de outras, as seguintes atribui<;6es: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educa<;ao 

superior previstos nesta Lei, obedecendo as normas gerais da Uniao e, quando for o 

caso, do respective sistema de ensino; 

II - fixar os curriculos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes; 

Ill - estabelecer pianos, programas e projetos de pesquisa cientifica, produyao 

artistica e atividades de extensao; 

IV - fixar o numero de vagas de acordo com a capacidade institucional e as 

exigencias do seu meio; 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonancia com as 

normas gerais atinentes; 

VI - conferir graus, diplomas e outros titulos; 

VII - firmar contratos, acordos e convenios; 

VIII - aprovar e executar pianos, programas e projetos de investimentos referentes a 

obras, servi<;os e aquisi<;6es em geral, bern como administrar rendimentos conforme 

dispositivos institucionais; 

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de 

constituiyao, nas leis enos respectivos estatutos; 

X - receber subven<;6es, doa<;6es, herangas, legados e cooperagao financeira 

resultante de convenios com entidades publicas e privadas. 
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Pan3grafo (mico. Para garantir a autonomia didatico-cientifica das universidades, 

cabera aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos 

orgamentarios disponiveis, sobre: 

I - criagao, expansao, modificagao e extingao de cursos; 

II - ampliagao e diminuigao de vagas; 

Ill- elaboragao da programagao dos cursos; 

IV - programagao das pesquisas e das atividades de extensao; 

V - contratagao e dispensa de professores; 

VI - pianos de carreira docente. 

Art.54 - As universidades mantidas pelo Poder Publico gozarao, na forma da 

lei, de estatuto juridico especial para atender as peculiaridades de sua estrutura, 

organizagao e financiamento pelo Poder Publico, assim como dos seus pianos de 

carreira e do regime juridico do seu pessoal. 

§ 1°. No exercicio da sua autonomia, ah~m das atribuigoes asseguradas pelo artigo 

anterior, as universidades publicas poderao: 

I - propor o seu quadro de pessoal docente, tecnico e administrativo, assim como urn 

plano de cargos e salarios, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos 

disponiveis; 

II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais 

concernentes; 

Ill - aprovar e executar pianos, programas e projetos de investimentos referentes a 

obras, servigos e aquisigoes em geral, de acordo com os recursos alocados pelo 

respectivo Poder mantenedor; 

IV - elaborar seus orgamentos anuais e plurianuais; 

V - adotar regime financeiro e contabil que atenda as suas peculiaridades de 

organizagao e funcionamento; 

VI - realizar operagoes de credito ou de financiamento, com aprovagao do Poder 

competente, para aquisigao de bens im6veis, instalagoes e equipamentos; 

VII - efetuar transferencias, quitagoes e tomar outras providencias de ordem 

orgamentaria, financeira e patrimonial necessarias ao seu born desempenho. 
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§ 2°. Atribuic;oes de autonomia universitaria poderao ser estendidas a instituic;oes 

que comprovem alta qualificac;ao para o ensino ou para a pesquisa, com base em 

avaliac;ao realizada pelo Poder Publico. 

Art.55 - Cabera a Uniao assegurar, anualmente, em seu Orc;amento Geral, 

recursos suficientes para manutenc;ao e desenvolvimento das instituic;oes de 

educac;ao superior por ela mantidas. 

Art.56 -As instituic;oes publicas de educac;ao superior obedecerao ao principia da 

gestao democratica, assegurada a existencia de 6rgaos colegiados deliberativos, de 

que participarao os segmentos da comunidade institucional, local e regional. 

Paragrafo unico. Em qualquer caso, os docentes ocuparao setenta por cento dos 

assentos em cada 6rgao colegiado e comissao, inclusive nos que tratarem da 

elaborac;ao e modificac;oes estatutarias e regimentais, bern como da escolha de 

dirigentes. 

Art.57 - Nas instituic;oes publicas de educac;ao superior, o professor ficara obrigado 
ao minima de oito horas semanais de aulas. 




