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APRESENTAÇÃO
Fomos surpreendidos em 2020 pela pandemia do novo coronavírus. Nesse 

entremeio de suspensão de atividades e de distanciamento social, fomos levados a (re)
pensar as nossas relações e a forma de ver o mundo. E é nesse lugar histórico de busca 
de respostas para as inúmeras problemáticas postas nesse período que estão os autores 
e autoras que compõe esse livro. 

As discussões empreendidas neste livro, intitulado “A Educação em Verso e 
Reverso: Dos Aportes Normativos aos Aspectos Operacionais”, por terem a Educação 
como foco, como o próprio título sugere, torna-se um espaço oportuno de discussões e (re)
pensar da Educação, considerando os diversos elementos e fatores que a intercruzam. Na 
direção do apontado anteriormente, é que professoras e professores pesquisadores, de 
diferentes instituições e países, voltam e ampliam o olhar em busca de soluções para os 
inúmeros problemas postos pela contemporaneidade. É um desafio, portanto, aceito por 
muitas e muitos que fazem parte dessa obra.

Os autores e autoras que constroem essa obra são estudantes, professoras 
e professores pesquisadores, especialistas, mestres, mestras, doutores ou doutoras 
que, muitos, partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas 
que os mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores/autoras e discussões por eles e 
elas empreendidas, mobilizam-se também os leitores/leitoras e os incentiva a reinventarem 
os seus fazeres pedagógicos e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, 
portanto, desejamos a todos e todas uma instigante e provocativa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: Este artigo apresenta um recorte 
de uma pesquisa que analisou a formação do 
pedagogo a partir da concepção da gestão 
escolar, na perspectiva de relacionar a teoria 
trabalhada em sala de aula, com a prática no 
campo de estágio. Nesse sentido, as refl exões 
realizadas foram tecidas a partir da disciplina de 
Prática em Política e Administração Educacional, 
em que se abrangeu dois períodos letivos da 
disciplina em questão numa universidade pública 
carioca. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
qualitativa de abordagem de pesquisa-ação 
e os instrumentos de pesquisa foram o diário 
de bordo e das entrevistas semiestruturadas 
O estudo se subsidiou do referencial teórico 
dos autores Nóvoa (1995- 2019); Paschoalino 
(2017); Pimenta e Lima (2004) e Freire (1987). 
As categorias de análises deste estudo foram as 
dimensões da teoria e da prática, na disciplina 
de estágio obrigatório e sua perspectiva 
intercomplementaridade. As considerações deste 
estudo evidenciaram que nos discursos prontos, 
que por vezes são proferidos pelos estudantes, 
sobre a não existência de aproveitamento 
no período do estágio, que possibilitasse a 
aproximação entre a teoria e a prática foi 

desmistifi cado, pois ao questionar os estudantes 
sobre o estágio, após o término da disciplina 
possibilitou que os estudantes tecessem refl exões 
sobre o período vivido, e dessa forma, permitiu 
suscitar vários aspectos da aprendizagem que 
foram salientados, principalmente pela mudança 
de olhar.
PALAVRAS - CHAVE: Estágio,  Disciplina,  
Gestão, Teoria e prática.

ABSTRACT: This article presents an excerpt 
from a research that analyzed the education of 
the pedagogue from the conception of school 
management, in the perspective of relating the 
theory worked in the classroom, with the practice in 
the fi eld of internship. In this sense, the refl ections 
made were woven from the discipline of Practice 
in Educational Policy and Administration, in which 
two academic periods of the subject in question 
were covered in a public university in Rio. The 
methodology used was the qualitative research 
of action research approach and the research 
instruments were the logbook and the semi-
structured interviews. The study was based on 
the theoretical framework of the authors Nóvoa 
(1995- 2019); Paschoalino (2017); Pimenta and 
Lima (2004) and Freire (1987). The analysis 
categories of this study were the dimensions 
of theory and practice, in the mandatory 
internship discipline and its intercomplementarity 
perspective. The considerations of this study 
showed that in the ready speeches, which are 
sometimes given by students, about the lack of 
use during the internship period, which allowed 
the approximation between theory and practice, 
it was demystifi ed, because when questioning 



 
A Educação em Verso e Reverso: Dos Aportes Normativos aos Aspectos Operacionais 4 Capítulo 17 185

students about the internship , after the end of the course, it enabled the students to reflect on 
the period they lived, and in this way, it allowed to raise several aspects of learning that were 
highlighted, mainly due to the change of look.
KEYWORDS: Internship, Discipline, Management, Theory and practice.

1 |  INTRODUÇÃO
A relação teoria e prática constitui um desafio nas formações docentes. Com essa 

lógica, os períodos destinados aos estágios obrigatórios, em curso de graduação em 
Pedagogia se efetivam com o intuito de proporcionar aos estudantes vivenciarem no seu 
futuro local de trabalho as aprendizagens significativas, para a sua atuação docente. Neste 
sentido, os estágios são organizados atendendo às legislações vigentes sobre a formação 
de professores. Com esse entendimento as universidades podem organizar o seu currículo 
com objetivo de atender aos requisitos legais.

Diante do exposto, este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa que analisou 
a formação do pedagogo, a partir da concepção da gestão escolar, na perspectiva de 
relacionar a teoria trabalhada em sala de aula, com a prática no campo de estágio. Nesse 
sentido, as reflexões realizadas foram tecidas a partir da disciplina de Prática em Política 
e Administração Educacional, em que se abrangeu dois períodos letivos da disciplina em 
questão em uma universidade pública carioca. O objetivo construído foi compreender como 
os estudantes dos períodos de 2019.1 e 2019.2 vivenciaram o período do estágio e como 
conceberam a sua formação no âmbito da gestão escolar.  

Para a realização do estudo foi delineada a metodologia da pesquisa qualitativa, 
que possibilitou adentrar nessa temática e provocar reflexões.  A escolha dessa se efetivou 
pela oportunidade de ouvir os alunos que participaram dos estágios. Dessa maneira, a 
metodologia possibilitou elaborar as construções a partir das falas dos estudantes de 
graduação em pedagogia, que realizaram o estágio em Prática em Política e Administração 
Educacional. Ao dar vozes a esses estudantes possibilitou trazer às suas subjetividades, 
com a finalidade de compreender como eles conseguiram no período do estágio ou 
não relacionar a teoria e a prática. As características da metodologia qualitativa, são os 
levantamentos de dados, a análise dos dados coletados, tendo como uma característica 
principal, a flexibilidade referente às técnicas de coleta de dados. (TEIXEIRA, 2003).

A pesquisa partiu da hipótese, de que todo campo de atuação se constitui num 
campo de saber e de conhecimentos interligados. Assim, diante desse entendimento, o 
estágio constitui um espaço de aprendizagem importante para a formação do pedagogo ao 
possibilitar a interlocução entre a teoria e a prática.

Com essa compreensão, a formação do professor não pode ser analisada apenas 
por um prisma, pois a “[...] cada dispositivo do olhar e da observação modifica o objeto de 
estudo ... por isso, nunca estudamos um objeto neutro, mas sempre um objeto implicado, 
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caracterizado pela teoria e pelo dispositivo que permite vê-lo, observá-lo e conhecê-lo”. 
(GAUTHIER, 1999, p. 24). 

A perspectiva do autor enfatiza que a amplitude do olhar possibilitada pela 
complexidade da formação de professores não pode ser analisada apenas por um aspecto. 
Porquanto, essa concepção de formação evidencia que a formação do professor pode se 
modificar diante de novos conhecimentos, e assim, tanto pode ser um lugar de resistência 
à regulação imposta como servir de discurso determinado. (FREIRE, 1987).

Destarte, para desenvolver esse estudo foram utilizados dois instrumentos de 
pesquisa. A saber, o diário de bordo produzido a partir da observação dos participantes 
na sala de aula, na condição de monitora da disciplina e, para melhor direcionamento da 
pesquisa, inseriu também no estudo as entrevistas semiestruturadas. 

Para apresentar este estudo dividiu este capítulo em cinco partes. A primeira 
explicitou a necessidade e a obrigatoriedade do estágio para a formação docente. Na 
segunda trouxe os dados da disciplina em estudo e a sua conjugação com o campo de 
estágio. Na terceira foram elucidadas perspectivas em relação entre teoria e prática. Na 
quarta parte foram analisados os dados da pesquisa. E, na quinta parte foram expostas 
algumas considerações.

2 |  ESTÁGIO A FORMAÇÃO DOCENTE
O estágio supervisionado é um aspecto legal importante na formação de professores 

da educação básica em nível superior (BRASIL, 2002). Na Resolução do Conselho Nacional 
de Educação - CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, foi referendada a importância do 
estágio ao instituir “Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 
Pedagogia, licenciatura”. (BRASIL, 2006). 

Novamente, a Resolução CNE/CP de 2, de 20 de dezembro de 2019 que estabeleceu 
as [...] Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 
Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores 
da Educação Básica (BNC-Formação) (BRASIL, 2019) reiterou no inciso dois do artigo 
sétimo que: 

[...] reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto 
de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que estão inerentemente 
alicerçados na prática, a qual precisa ir muito além do momento de estágio 
obrigatório, devendo estar presente, desde o início do curso, tanto nos 
conteúdos educacionais e pedagógicos quanto nos específicos da área do 
conhecimento a ser ministrado; (BRASIL, 2019).

O momento do estágio pode ser compreendido de várias maneiras, Pimenta; Lima 
(2004) salientou que em relação às disciplinas consideradas de prática:

[...] modalidades de estágio que se restringiam a apenas captar os desvios 
e falhas da escola, dos diretores e dos professores, configurando-se como 
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um criticismo vazio, uma vez que os estagiários lá iam apenas para rotular as 
escolas e seus profissionais como ‘tradicionais’ e ‘autoritários’ entre outros. 
Essa forma de estágio gera conflitos e situações de distanciamento entre a 
universidade e as escolas, que justamente passaram a se recusar a receber 
estagiários; o que por vezes leva a situações extremas de secretarias de 
educação obrigarem suas escolas a receberem estagiários (PIMENTA; LIMA, 
2004, p 39).

Com essa compreensão e com o intuito de refletir e criticar esta perspectiva de 
desvalorização da escola e de seus profissionais, que às vezes acontece, a desnaturalização 
do olhar é essencial. Assim, na especificidade do estágio de gestão sua realização se 
efetiva na forma do observar e, sobretudo na atuação de coparticipar com os diretores e 
coordenadores toda a dinâmica da escola. Com essa perspectiva, o estágio de gestão se 
apresenta com outras nuances, pois o estagiário tem que se relacionar com toda a escola e 
se inserir como um interlocutor atento e não simplesmente como um expectador.

 Nesse sentido, cada estagiário, em sua unidade escolar vivencia uma experiência de 
se colocar num papel de antropólogo, pois apesar da escola ser um ambiente previamente 
conhecido, a desnaturalização do olhar será necessária, para enxergar as especificidades 
e singularidades de cada instituição. 

Desse modo, o estágio de gestão apesar de ser realizado num campo conhecido 
da escola, tornou-se um local completamente diferente, quando se predispõem a aguçar 
seus olhares, para compreender de frente a uma determinada situação escolar, por vezes 
familiar, pois muitas vezes os fatos se apresentam viciados pela mídia, que traça um 
paradigma de culpabilidade da escola e de seus profissionais da educação. 

Essa culpabilização, muitas das vezes têm como referência somente os 
resultados educacionais, sem levar em consideração as especificidades de cada escola 
(PASCHOALINO, 2017). Em contrapartida, o estágio de gestão possibilita ao adentrar 
à escola compreender a singularidade de cada instituição, as relações existentes e os 
esforços empreendidos para garantir a qualidade da educação ministrada.

3 |  DISCIPLINA DE PRÁTICA DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 
A disciplina de Prática de Política e Administração Educacional se insere no 

arcabouço de formação do pedagogo e tem a prerrogativa legal da Resolução nº 2 de 2015 
das licenciaturas, ao determinar que:

Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação 
básica em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas 
especializadas, por componente curricular ou por campo de conhecimento e/
ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade e multirreferencialidade 
dos estudos que os englobam, bem como a formação para o exercício 
integrado e indissociável da docência na educação básica, incluindo o 
ensino e a gestão educacional, e dos processos educativos escolares e não 
escolares, da produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e 
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educacional, estruturam-se por meio da garantia de base comum nacional 
das orientações curriculares (BRASIL, 2015, s/p.).

Com esse entendimento, a disciplina de Prática em Política e Administração 
Educacional, ou simplesmente prática de gestão, tem o objetivo de ressaltar a concepção 
do professor gestor e as diversas relações entabuladas no exercício da profissão. Assim, a 
proposta da disciplina se estabelece na articulação da teoria e da prática na formação do 
professor gestor. E sua proposta coaduna com a perspectiva de que o momento do estágio 
deve ser o exercício da “[...] práxis, a teoria do fazer, não estamos propondo nenhuma 
dicotomia de que resultasse que este fazer se dividisse em uma etapa de reflexão e outra, 
distante de ação” (FREIRE, 1987, p. 125).

Com essa compreensão a disciplina em questão se compreendia de duas partes 
inseparáveis, que se estabeleciam com a carga horária de 60 horas da disciplina na 
universidade, com estudos e reflexões de referências teóricas e de 100 horas de estágio 
obrigatório no campo. 

O campo teórico da disciplina refletia sobre as dimensões da atuação do professor 
gestor, tanto nos aspectos internos e também externos que impactam o mesmo. Dessa 
forma, os textos estudados vão paulatinamente refletindo sobre a complexidade que 
envolve a ação de dirigir uma escola. Por outro lado, permitia compreender que a ação 
do gestor não se efetivou sozinha, mas no coletivo, no trabalho de equipe. Com esse 
entendimento, a importância da avaliação institucional e da construção do Projeto Político 
Pedagógico no coletivo se interpunha como essencial. 

A disciplina também possibilitava refletir sobre a realidade das escolas estagiadas 
pelos estudantes, e, assim, trazer toda a gama de situações instituintes que se apresentam 
cotidianamente. As leituras e reflexões dos textos subsidiavam os debates empreendidos 
na turma e permitiram traçar um paralelo com a realidade de cada escola durante o estágio.

Nesse sentido o início das aulas em sala de aula concomitante com o estágio, se 
estendia com orientações até o aluno se organizar, com a escolha da escola e em seguida 
com a documentação devida. O Estágio de gestão é de observação e coparticipação, tendo 
seu início quando o aluno escolhe em qual tipo de instituições, seja ela Rede Municipal 
realizando a entrega de toda documentação na Coordenadoria Regional de Educação 
– CRE, que conjuntamente com o estagiário estabeleceram o período do estágio. E 
se o estágio fosse realizado na Rede Estadual, a entrega da documentação seria na 
Metropolitana correspondente a localidade da escola a ser estagiada. E por último, na Rede 
Federal de ensino, em que a própria instituição irá receber a documentação.

Todo esse movimento e adequações levavam um tempo, para que os alunos 
conseguissem realizar os agendamentos necessários e a entrega de toda a documentação, 
para efetivamente entrar na escola para a realização do estágio. Ao entrar nesses espaços 
como estagiário, se percebia o outro lado da escola, onde as relações são tecidas 
simultaneamente. 



 
A Educação em Verso e Reverso: Dos Aportes Normativos aos Aspectos Operacionais 4 Capítulo 17 189

A inserção ao campo de estágio possibilita as várias ações aos estagiários, para 
que possam refletirem diferentemente sobre suas aprendizagens ocorridas neste período.  
Nessa complexidade de relações estabelecidas, muitas vezes os estudantes por estarem 
aproximando da conclusão do curso nutriam um sentimento de empoderamento e assim 
agiam de forma a ocupar cada espaço a ele destinado, e se fazia presente, ao questionar, 
desconstruir preconceitos e, sobretudo a investigar o campo de estágio. Destaca-se que, 
outra perspectiva acontecia, e para alguns estagiários a inserção ao campo se limitava uma 
simples observação, o que esvaziava as suas análises sobre o campo de estágio. Vale 
salientar que nos momentos de aula, a professora chamava a atenção para estas situações, 
e muitas vezes realizava visitas técnicas às escolas, que recebiam os estagiários para 
estabelecer uma interlocução com os profissionais da escola. Essa ação se concretizava 
pelo entendimento de que os professores da escola pública durante o estágio eram 
coformadores do estudante estagiário. 

4 |  RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA
A relação entre a teoria e a prática tem sido uma tônica a formação de professores, 

em que:

A abordagem sobre a relação teoria e prática perpassa o compromisso 
existente dos sujeitos na construção de saberes e com a transformação 
da sociedade. Dentro do processo pedagógico, teoria e prática precisam 
dialogar permanentemente, fugindo da ideia tradicional de que o saber está 
somente na teoria, construído distante ou separado da ação/prática. (VOLNEI, 
2015, p 65).

Essa interlocução e indissociabilidade entre a teoria e a prática foi salientada em 
toda a teoria de Freire (1987), que argumentava sobre a dinâmica da teoria e da prática se 
estabelecer numa dialética capaz de construir a práxis. Para o autor, a práxis é definida pela 
“[...] reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível 
a superação da contradição opressor-oprimido” (FREIRE, 1987, p. 38).

Neste mesmo sentido, a ação reflexiva precisa ser efetivada nas dimensões 
individuais e coletivas. Nesta lógica, a efetivação do ensino e da aprendizagem está de 
forma interdependente na relação em que a “[...] teoria e prática precisam naturalmente 
ser conduzidas concomitantemente, esta é uma necessidade indispensável para a 
emancipação e realização humana” (VOLNEI, 2015, p 66).

Corroborando com o autor, a teoria e prática devem acontecer de maneira plena 
e significativa, com a finalidade agregar à sua formação. Entender que ambas são 
indispensáveis para o ensino e a aprendizagem. Nessa perspectiva, prática e teoria se 
entrecruzam na formação do professor.

De acordo com Pimenta e Lima (2004), a metodologia precisa modificar-se com 
o tempo, pois o estudante também muda suas concepções e ações, de acordo com o 
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contexto histórico em que vive. Referente a esses entendimentos, a formação do professor 
se evidencia de extrema relevância, e que vem sendo sempre transformada a cada nova 
realidade vivenciada, sempre buscando métodos, atualizando em sua área, para garantir 
que o aluno tenha uma aprendizagem significativa. Então, é preciso estabelecer uma 
compreensão sobre a teoria e a prática que está interligada na percepção do que se 
aprendeu. 

Nessa mesma lógica, segundo Carr (1996) afirmou a existência da coesão entre 
a teoria e a prática que se estabelecem numa forma intrínseca, em que uma altera a 
realização da outra. 

Neste contexto, a relação entre teoria da educação e a prática possuem a possibilidade 
de fazer com que a emancipação do professor se efetive. Dessa forma, o professor que 
consegue fazer a associação entre a teoria e a prática proporciona mais condições de 
buscar melhores conteúdos, de estabelecer análises, relações, críticas e principalmente, a 
compreensão no intuito de interferir positivamente na qualidade de ensino.  

A relação de reciprocidade entre a teoria da educação e a prática educativa 
deve ser vista com seriedade, para que aquela, ao transformar-se, faça a 
transformação desta.  Portanto, a característica básica da teoria da educação 
deve ser a emancipação dos professores de sua dependência das práticas, 
desenvolvendo formas de análise e de investigação para expor e examinar as 
crenças e os valores básicos no marco teórico (LIMA, 2006, p. 49).

Nessa mesma perspectiva, o autor salienta a importância de rever e refletir sobre a 
prática efetivada, para que a ação exercida seja aspectos de investigação. Nesta mesma 
lógica. Nóvoa (1995), salienta que a dissociação entre a teoria e a prática em que muitas 
vezes estão presentes nos dizeres dos professores, e assim transparecendo a existência 
de que há:

[...] uma oposição entre as universidades e as escolas. Às universidades 
atribui-se uma capacidade de conhecimento cultural e científico, intelectual, 
de proximidade com a pesquisa e com o pensamento crítico. Mas esquecemo-
nos de que, por vezes, é apenas um conhecimento vazio, sem capacidade 
de interrogação e de criação. Às escolas atribui-se uma ligação à prática, 
às coisas concretas da profissão, a tudo aquilo que, verdadeiramente, nos 
faria professores. Mas esquecemo-nos de que esta prática é frequentemente 
rotineira, medíocre, sem capacidade de inovação e, muito menos, de formação 
dos novos profissionais. (NÓVOA, 2019, p.7) 

De acordo com o autor supracitado, esta citação explícita a falácia da compreensão 
equivocada que se entende sobre a teoria, que vem das universidades e que se efetiva em 
relação da prática que é realizada nas escolas. Entretanto, essa concepção se encontra 
reverberada nos discursos dos professores e se faz presente no cotidiano das escolas. 
Nesse sentido, torna-se comum as expressões pronunciadas por professores, na ocasião 
dos estágios dos estudantes do curso de pedagogia, que relatam ouvirem dos professores 
a seguinte frase, quando vão para o campo de estágio. “ Chegaram os estagiários cheio 
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de teoria, mas na prática é tudo diferente. ” (Professor, 2019). Esse trecho foi retirado do 
meu diário de bordo na condição de monitora. E retratou a fala de um estagiário sobre a 
sua percepção na escola, por parte da coordenadora pedagógica. Essa abordagem de que 
na prática é diferente, e o tom de como essas palavras são proferidas, para o estudante 
que está chegando ao campo, seja pela primeira vez ou que está próximo de concluir 
essa graduação torna-se frequente. Vale salientar que, ao fazer a recepção do estagiário 
utilizando deste discurso, muitas vezes essa atitude se constitui numa dificuldade ou até 
mesmo um bloqueio, para que se pudesse efetivar a troca de experiência e de colocar em 
prática a sua aprendizagem. 

Nota-se que este é o momento do estágio que faz com que o estudante tenha neste 
local, a sua primeira vivência concreta com a sua profissão, fazendo com que os profissionais 
que estão neste contexto escolar, também se tornem responsáveis pela aprendizagem do 
aluno naquele período. Dessa maneira, na escola de estágio e nas relações entabuladas 
nesse período ocorrerão a oportunidade de vivenciar as experiências iniciais da profissão, 
como também do cumprimento da avaliação da disciplina que será necessária cursar, para 
obter a conclusão da graduação em pedagogia.

5 |  ANÁLISES DOS DADOS DA PESQUISA
Para compreender como os estudantes estagiários articulavam seus conhecimentos 

da teoria e da prática, durante o tempo do estágio foram realizadas nove entrevistas. Estas 
entrevistas realizadas foram gravadas e posteriormente transcritas com os alunos utilizando 
de perguntas semiestruturadas. As entrevistadas receberam o codinome de entrevistadas, 
devido a prevalência do sexo feminino. 

As entrevistas tiveram uma pergunta central, que foi adequada ao momento e ao 
participante. Assim, foi perguntando aos participantes como foi vivenciar o estágio, e como 
ele compreendeu a relação entre a teoria e a prática; como também foi questionado sobre 
as possíveis barreiras, que limitavam a vivência efetiva durante o estágio obrigatório. 

5.1 Das barreiras e dificuldades
Um dos aspectos salientados pelas entrevistadas foi em relação ao pouco 

acompanhamento por parte da direção da escola. Dessa forma, a entrevistada afirmou 
que: “[...] o diretor nunca estava na escola, quando estava não me atendia” (ESTAGIÁRIA, 
2019). Compreende-se que as várias atribuições do diretor de escola poderiam, muitas 
vezes, limitar a sua ação formativa conjuntamente com os estagiários. No entanto, não 
se pode passar um semestre sem que esta situação seja trazida para o debate na sala de 
aula.  Perante a essas afirmações, o direcionamento dos olhares desses licenciandos para 
o campo de estágio se fazia necessário, muitas vezes, inclusive com a interferência da 
professora da disciplina em interlocução com o campo de estágio.

As análises traziam as dificuldades de inserção nas escolas. Assim, na fala de uma 
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aluna esse aspecto foi significativo sobre a perspectiva de conseguir o estágio “[..] tive 
que ir em diversos horários, para conseguir observar o trabalho do diretor e mesmo assim, 
fiquei apenas na secretária” (ESTAGIÁRIA, 2019). 

Esse desapontamento frente à realidade do estágio, impactava diretamente a 
formação dessa prática.  Diante das argumentações dos estudantes sobre os limites de 
acompanhar efetivamente o trabalho da equipe diretiva da escola, a devolutiva em sala 
de aula era de aproveitar o ambiente administrativo da escola e observar o que acontecia, 
para buscar se envolver nas rotinas e conversar com o diretor ou outros funcionários para 
compreender aquele espaço. Dito isto, a mudança de olhar exigido da prática em questão, 
requeria do licenciando estagiário mudanças de postura e se colocar como um futuro 
gestor/diretor. Nesta lógica, era preciso sair do papel de apenas observador e se tornar 
um questionador e co-participante das atividades, pois ele se encontrava em campo, para 
realizar a prática e necessitava dessa aprendizagem.

Vale salientar que, o aluno estagiário apropriava-se da teoria em sala de aula, e 
quando vai a campo seria necessário compreender como é que ocorria essa relação, nessa 
lógica uma afirmação forte foi coletada de uma estagiária, ao afirmar que sua relação diante 
do período de estágio:  “[...] para mim não houve contribuição. (ESTAGIÁRIA, 2019).

A contribuição para a formação do professor se efetiva pela sua inserção no campo 
de estágio, que é a escola, e com esse entendimento: “[...] a formação do professor, por sua 
vez, dar-se-á pela observação e tentativa de reprodução dessa prática modelar; como um 
aprendiz que aprende o saber acumulado. ” (PIMENTA; LIMA, 2004, p.8). 

A expressão dita pela estagiária ao colocar sua posição frente a período vivido, 
e de que não houve contribuição durante o tempo do estágio. Essa afirmação pode ser 
analisada pela perspectiva da argumentação de Pimenta e Lima (2004), ao afirmar que por 
meio da observação o aprendiz também adquire novos saberes.

A princípio, a resposta da estagiária se expressou de forma veemente, de que não 
teve contribuições no período do estágio, contudo com a continuidade das perguntas outro 
cenário foi sendo projetado. 

Assim, nas questões que sucederam a sua afirmativa foi perguntado qual foi o 
motivo que considerou ao quando afirmou que não houve contribuição? O primeiro aspecto 
colocado pela estagiária foi que a mesma informou que não recebia atenção do diretor.

Diante da complexidade do trabalho do gestor, e inclusive de suas diversas 
demandas, até mesmo fora da escola, novamente foi questionado a estagiária se ela recebeu 
acompanhamento por parte de algum professor que estava na coordenação, na secretaria, 
ou seja, de outros profissionais da escola, que compuseram a gestão? Como também se 
algum desses profissionais também não lhe atendiam quando a mesma solicitava.

Nesse momento, a sua resposta modificou, dizendo que tinha contato com a 
coordenadora.  Então partindo dessa resposta, novamente a estagiária foi questionada se 
essa coordenadora atendeu a todas as suas solicitações, e a resposta foi sim.
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Neste percurso reflexivo, novamente foi questionada a estagiária o que ela mais 
solicitava de orientação do estágio, e a mesma disse que perguntava sobre o roteiro, 
que deveria ser entregue ao final da disciplina. Vale salientar que, os roteiros indicados 
pela estudante traziam questões que abrangiam toda a esfera da escola. Assim, após 
as reflexões que foram suscitadas pelas perguntas a estagiária foi compreendendo que 
mesmo sem um contato constante com o gestor da escola, a equipe diretiva da escola 
possibilitou para ela toda a sustentação para a realização do estágio. Nesse aspecto, um 
outro ponto positivo foi de valorização da equipe, que atuava em sintonia com a direção, 
inclusive com a perspectiva de elucidar que as lideranças intermediárias, que também 
constituem a gestão da escola. 

Outra resposta, frente às dificuldades encontradas no estágio foi que: “[...] apenas 
fiquei na secretária e só fazia a matrícula ou entregava declaração”. Toda vez que 
perguntava sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) estava em construção, e não me 
mostravam a construção” (ESTAGIÁRIA, 2019).

Essa colocação da estudante vai totalmente em desacordo com o objetivo de como 
se constrói e reconstrói um PPP, que deve ser pautado:

[...] em processo participativo de decisões, preocupa-se em instaurar uma 
forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas 
e autoritárias, rompendo com a rotina do mando pessoal e racionalizado da 
burocracia e permitindo relações horizontais no interior da escola (VEIGA, 
2004, p.38).

As devolutivas das reflexões estabelecidas na sala de aula da disciplina alertavam 
que as dificuldades de a escola mostrar esse projeto político pedagógico, por estar em 
construção, não impedia ao estagiário que estivesse atento à rotina escolar. Com essa 
perspectiva, o estagiário ia aos poucos compreendendo que mesmo que o PPP não 
estivesse escrito, existia uma lógica que perpassava na escola. Assim, o PPP vivo e ainda 
não expresso em letras já perpassava a lógica da rotina escolar.

O Projeto Político Pedagógico colocado como exigência legal na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação -LDB 9394 (BRASIL, 1996), ainda constitui um desafio para muitas 
escolas que não conseguiam fazer sua construção e reconstrução.

5.2 Participação do estágio, vivência de aprendizado e suas repercussões.
As análises dos dados coletados e também das informações contidas no diário 

de bordo, da pesquisadora, enquanto monitora, permitiram elucidar as participações e 
aprendizados construídos na percepção dos alunos em campo de estágio. Neste cenário, 
os estudantes relataram que as dificuldades se iniciava na sua recepção no campo de 
estágio e perdurava nos embates que enfrentavam para conseguirem participar das rotinas 
administrativas e pedagógicas na escola. 

Com esse entendimento, outra lógica de olhar também foi colocada por outra 
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estagiária ao falar que: “[...] apesar da gestão ser aberta para diálogo, só conseguimos 
conversar na entrevista que tínhamos que fazer para coletar algumas informações. Fora 
isso, eu acabei ficando de fora da direção por ser um lugar bem pequeno” (ESTAGIÁRIA, 
2019). 

A fala dessa estagiária foi na contramão de todos os textos e debates realizados 
na sala de aula da disciplina, que trabalhou com a lógica de que o papel do gestor não se 
limita a uma sala. A gestão ocorre em todo local da escola, ela não fica limitada apenas 
na direção, ou secretária, ela ocorre na escola inteira, nas relações estabelecidas pelos 
diversos segmentos existentes. Mesmo que, em cada espaço da escola possa existir um 
responsável pelo setor, o gestor deverá estar continuamente informado do que se passa 
na escola.  

Assim, as maneiras equivocadas de compreender a gestão escolar pelos estudantes 
estagiários se situavam em ficarem presos, dentro da direção achando que só aquele 
local era onde aconteciam as questões administrativas. Para trabalhar essa lógica, várias 
atividades foram propostas para conseguir articular os conhecimentos trabalhados nas 
aulas, nas rodas de conversas, em que se reiterava o aprendizado de que a gestão estava 
em todos os cantos da escola. 

As demandas do gestor são múltiplas e quando se chega ao campo de trabalho, ele 
nem sempre está em sua sala, geralmente se encontra andando pela escola, para atender 
e solucionar as questões que interpelam o cotidiano das escolas. Vale destacar que, as 
solicitações podem ser variadas e permeiam o seu dia a dia e abrange desde o relato 
sobre um problema que teve na sala 2, como também o banheiro do primeiro andar estava 
entupido, e até mesmo como resolver o problema da falta de alimentos. A simplicidade 
da resposta da estagiária sobre a negativa frente às aprendizagens ocorridas durante o 
período do estágio possibilitou compreender que, para ela, a gestão se limitava ao espaço 
da sala da direção e não da escola como um todo.    

Em contraposição foi possível entender que a relação teoria e prática se fazia 
presente na perspectiva do estágio, a partir da análise realizada sobre o questionamento, 
que solicitou que enumerassem três contribuições importantes apreendidas durante o 
estágio de gestão:

“[...] compreendi como o professor também é gestor. Percebi a importância de uma 
gestão integrada e participativa nas demandas da escola. Sensibilizou meu olhar para as 
questões que ocorrem na escola e no entorno. (ESTAGIÁRIA, 2019). 

A afirmação dessa estagiária trouxe à tona o objetivo fundamental da disciplina, que 
permite compreender essa responsabilidade que o professor tem esse papel de professor 
gestor. Entretanto, importante considerar que tanto em relação a teoria em sala de aula, 
quanto no campo de estágio as aprendizagens realizadas podiam ser compreendidas a 
partir do envolvimento e da subjetividade de cada aluno.

Os outros aprendizados foram citados pelos estagiários, que reafirmaram a conexão 
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maior com a perspectiva da atuação do professor gestor de entender a“[...] realidade da 
gestão pública de educação, conhecimento sobre múltiplas ações do pedagogo na gestão 
e compreensão inicial sobre o “sistema nacional de educação. (ESTAGIÁRIO, 2019).

Nesta mesma lógica de pensamento, foi possível constatar a fala de que o período 
do estágio foi significativo pela possibilidade de vivenciar o “[...] planejamento estratégico, 
gestão democrática e a escola como um espaço de múltiplos aprendizados. (ESTAGIÁRIA, 
2019). 

O reconhecimento da aprendizagem se efetiva num exercício da vivência plena do 
período do estágio, que permite conhecer as realidades das escolas frente às diretrizes 
legais, como também de avaliar a disciplina diante dos parâmetros de gestão democrática.

Para Luck (2006), a gestão democrática possibilita a melhoria da qualidade da 
educação e, nesse sentido, a qualidade consiste numa dinâmica que deve ser negociada, 
participativa, autorreflexiva, contextual, plural, processual e, sobretudo, transformadora. 
Essa postura democrática requer um debate permanente entre os indivíduos e os grupos, 
que estão envolvidos com a educação, para que as determinações e ações realizadas 
sejam pautadas no consenso de todos participantes.

De acordo com a autora supracitada a gestão democrática pode ser caracterizada 
como um local de participação e autonomia. Nesse sentido, a resposta de uma estagiária 
elucidou essa perspectiva de entender o processo democrático da escola, por meio da 
aprendizagem vivenciada no estágio ao afirmar que: 

Uma vez que tive pouco contato com a gestoras (coordenadoras, vice-
diretora e diretora) da instituição, portanto, o estágio se limitou a aprender a 
rotina administrativa (atendimento telefônico e ao público, preenchimento de 
matrícula, arquivo morto, inserção de dados dos alunos no sistema interno da 
escola dentre outras funções), o que compreende apenas uma pequena parte 
da gestão de uma escola. Infelizmente não é possível, neste estágio, entender 
a fundo o papel dos gestores e do funcionamento da escola. (ESTAGIÁRIA, 
2019). 

O entendimento dessa estagiária possibilitou constatar a sua ambiguidade em 
relação a compreensão de aprendizagem, pois ela conseguiu analisar sua vivência no 
estágio e também realizar uma reflexão crítica sobre as oportunidades que teve nesse 
período. Importante destacar, que o período do estágio é complexo tanto para o estudante 
estagiário, quanto para a escola que o recebe, que muitas vezes realmente essa vivência 
plena do cotidiano não se efetiva neste período limitado do tempo do estágio.

Com esse entendimento, o tempo do estágio, torna-se propício para que “[...] os 
alunos interagem com a realidade, refletem sobre as ações observadas e partilhadas no 
contexto em que estão inseridos, criando suas próprias formas de ser e agir, como futuros 
pedagogos. ” (SILVA, 2018 p. 208).  

A vivência do período do estágio carrega a carga da subjetividade de cada estudante, 
que se insere no âmbito da escola, dessa forma a possibilidade de aguçar o olhar por si 



 
A Educação em Verso e Reverso: Dos Aportes Normativos aos Aspectos Operacionais 4 Capítulo 17 196

só, já constitui numa aprendizagem frente a dinâmica da escola. O trabalho do gestor pela 
sua complexidade e também devido às suas grandes demandas, por vezes não possibilita 
o acompanhamento de perto dos estagiários. No entanto, com a compreensão da gestão 
do professor gestor, que coaduna com a gestão democrática e participativa deve ser o foco 
de aprendizagem durante o estágio.

6 |  CONSIDERAÇÕES
A falácia de que, o período durante o estágio, não constitui um período de 

aprendizagem, muitas vezes se tornou um discurso corrente, sem levar em consideração 
uma reflexão efetiva sobre a temática em questão.  Com esse entendimento foi construído 
o objetivo deste estudo que buscou compreender como os estudantes dos períodos de 
2019.1 e 2019.2 vivenciaram o período do estágio e como conceberam a sua formação no 
âmbito da gestão escolar, principalmente, na relação da teoria e da prática. Para a realização 
do estudo foi delineado a metodologia da pesquisa qualitativa, que possibilitou adentrar 
nessa temática e provocar reflexões. A opção do instrumento de pesquisa, as entrevistas 
semiestruturadas foi adotado, com o objetivo de proporcionar a fala dos estudantes 
trazendo a subjetividade e a complexidade de cada discurso. Dessa forma, a cada fala 
dos estudantes foram sendo desveladas aprendizagens construídas e significativas, para 
a atuação do professor gestor, o futuro pedagogo. Este estudo mostrou que a postura 
dos alunos, eram diversas e que as subjetividades de cada um deles apontaram o seu 
desempenho, mediante a relação entre a teoria e prática da disciplina de Prática em 
Políticas e Administração Educacional.

O estudo realizado possibilitou compreender que discursos prontos, por vezes são 
proferidos, sem uma reflexão que os sustentem.  E que a ação de questionar os estudantes 
sobre o estágio, após o término da disciplina foi propício aos estudantes para possibilitarem 
as suas reflexões sobre o período vivido e dessa forma, permitiu suscitar vários aspectos 
da aprendizagem que foram salientados, principalmente pela mudança de olhar. 

Este estudo continua provocativo para reconstruir discursos sobre a prática dos 
estágios e principalmente, sobre a inter-relação entre a teoria e a prática. E nesse sentido, 
permanece o convite, para adentrar ao campo das demais práticas do curso de graduação 
em pedagogia e refletir sobre a teoria e a prática. 
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