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APRESENTAÇÃO 

Este é o segundo da obra “Pensando as licenciatura, produzida colaborativamente 
por docentes e discentes de Programas de Pós-Graduação . Nos vinte e seis capítulos 
que a compõem a obra, buscou-se esboçar um panorama dos estudos que vêm 
sendo realizados nas Universidades e nos Institutos Federais de Educação Ciência e 
Tecnologia nos últimos anos, os temas são diversificados. A partida foi dada no volume 
I e ainda não terminamos, o assunto é instigante e o processo de leitura ainda não basta, 
porque devemos nos conhecer! Em sentido mais amplo, o espectro das pesquisas 
desenvolvidas nesta obra abarca questões de diversos tipos, desde aquelas que 
tratam da gênese do conhecimento das ciências e da pedagogia, matemática, química 
e dos objetivos da educação científica, das relações entre ensino e aprendizagem, das 
vinculações entre ciências e as questões socioculturais, da interação entre saberes 
científicos e cotidianos, da ciência e da técnica como culturas e forças produtivas, 
até as que abordam sobre o desenvolvimento de propostas curriculares envolvendo 
didáticas específicas ou modelos de avaliação diferenciados de processos escolares. 
“Porque sou feito de energia e tenho ecos, vibrações. E se você está inerte, eu posso 
ser a gravidade. Porque sou feito de energia e tenho ecos, vibrações. O caminho é 
incerto, assim como a vida mas basta o acreditar, caminhar firme e saber que o fio 
condutor da felicidade é fazer o que realmente gostamos”.

Licenciature-se
No artigo AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DO LEITE 

CRU SEM INSPEÇÃO COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, MA os 
autores José Manoel de Moura Filho. Liane Caroline Sousa Nascimento, Joyce 
Bitencourt Athaide Lima, Rodrigo Maciel Calvet avaliar os parâmetros físico-químicos 
do leite cru comercializado sem inspeção em diferentes pontos comerciais no município 
de Caxias, No artigo BIOÉTICA NA EDUCAÇÃO CIÊNTIFICA: A IMPORTANCIA DA 
EMPATIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM, o autor Vinícius Lurentt Bourguignon 
busca realizar uma análise das contribuições biológicas e filosóficas para a consideração 
moral com os animais não humanos, e teve como objetivos; avaliar os conhecimentos 
e opiniões de alunos universitários em relação a ética e a experimentação animal em 
seus devidos cursos, verificar a existência de relações entre as opiniões e respostas 
de empatia dos alunos iniciantes e finalistas quanto à experimentação animal, e 
verificar a existência de relações entre as variações nas respostas de empatia com o 
especismo. NO ARTIGO CÁLCULO E A APLICAÇÃO DA LEI DO RESFRIAMENTO 
DE NEWTON (Alison Vilarinho Pereira da Costa, Elisangela Rodrigues de Sousa Leite 
Lima, Flaviano Moura Monteiro, Gideônio Barros Mendes, Vitória Fernanda Camilo da 
Silva) busca analisar os dados percebemos que o bloco de cerâmica perde a 
temperatura mais rapidamente assim como uma diferença entre o resultado obtido 
pelo modelo matemático da lei de Newton e aquele obtido nas mensurações das 
temperaturas, fato esse justificado pelo não controle da temperatura ambiente que é 



base da lei de Newton. No artigo CUIDADOS COM A INFÂNCIA E EDUCAÇÃO 
ESCOLAR: O PENSAMENTO MÉDICO HIGIENISTA NO SÉCULO XIX, o autor 
Leandro Silva realizou análise de 16 teses, desenvolvidas no formato dissertativo, que 
tinham o intuito de conferir o título de médico aos alunos dessa faculdade, oriundos de 
diferentes regiões do Brasil. No artigo A CULTURA COMO LIGAÇÃO ENTRE ENSINO 
E EDUCAÇÃO, o autor Marcelo Ramão da Silveira Barbosa, identificou por meio de 
pesquisas que o brasileiro tem pouco contato com atividades culturais, denunciando 
um vazio que precisa ser preenchido por iniciativas que visem criar e manter a vontade 
de consumir cultura, como um dos elementos de criação de qualidade de vida e levar 
ao indivíduo se perceber como parte integrante do mundo e se inserir em sua 
comunidade se sentindo pertencente a ela. No artigo CURSO DE LICENCIATURA 
INTERCULTURAL INDÍGENA: FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM 
PEDAGOGIA, os autores Silvia Maria Alves de Almeida e Suzi Laura da Cunha, buscam 
repensar os desafios da formação dos professores indígenas na licenciatura em 
Pedagogia. No artigo DE UM ENSINO INCLUSIVO A UMA ESCOLA INCLUSIVA: UM 
CONVITE À REFLEXÃO, os autores Maria Rosilene de Sena, Karyn da Silva Pereira, 
Márcia Beatriz Morais Castro Meireles, Rosélia Neres de Sena, Waléria Pereira de 
Araújo buscaram conhecer as concepções de escola e em ensino inclusivos 
estabelecendo relações entre a visão dos profissionais da educação, os teóricos e a 
realidade observada. No artigo DESAFIOS DO ENSINO DE BIOLOGIA EVOLUTIVA 
NA FORMAÇÃO DE LICENCIADOS EM BIOLOGIA, a autora Adriane Barth, buscou 
identificar as perspectivas de futuros professores de Biologia sobre trabalhar a disciplina 
de Biologia no Ensino Médio sob a perspectiva da evolução biológica. O artigo 
DESAFIOS E REALIDADE NA FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO DO 
CAMPO NO IFMA: A CONTRIBUIÇÃO DO PIBID DIVERSIDADE, o autor Elias 
Rodrigues de Oliveira buscou descrever de forma reflexiva sobre o conceito de 
educação do campo frente à realidade desse estado e a importância do Programa de 
Bolsa de Iniciação à Docência, na formação de futuros professores para atuação no 
campo. No artigo DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO: DISTINÇÃO NECESSÁRIA À 
CULTURA QUÍMICA Amanda de Magalhães Alcantara Juliana Alves de Araújo 
Bottechia, os autores investigação da formação de professores em Química, mais 
especificamente, à possibilidade da abordagem didática em sala de aula por meio da 
Cultura Química como prática pedagógica, em um trabalho de Iniciação Científica 
aprovado pela Pró – Reitora de Pesquisa e Pós – graduação da Universidade Estadual 
de Goiás – UEG. No artigo DIMENSÕES E PRESSUPOSTOS DA FORMAÇÃO 
DOCENTE: DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, os autores Leandro 
Hupalo, Adriana Richit, a autora busca organizar um quadro de formação docente no 
Brasil, explicitando as dimensões e conhecimentos pertencentes a esse processo, 
sobretudo aqueles pertencentes à educação profissional. No artigo DISCURSO 
SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM GRADUAÇÃO DE DIREITO: 
UMA ANÁLISE DE EMENTÁRIOS, a autora Rossaly Beatriz Chioquetta Lorenset 



estudo buscou investiga as (des)construções do imaginário de ensino de Língua 
Portuguesa em graduação de Direito, olhando para os saberes linguísticos mobilizados, 
à luz da Análise de Discurso francesa em diálogo com a História das Ideias Linguísticas. 
No artigo DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA 
PÚBLICA DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ-PI, os autores Thalita Brenda dos Santos 
Vieira, Lucas dos Santos Silva, Rayane Erika Galeno Oliveira, Thaís Alves Carvalho 
Elenice Monte Alvarenga, os autores buscaram identificar os fatores que contribuem 
para o fenômeno da distorção idade-série em escola pública do município de Campo 
Largo do Piauí-PI. No artigo EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CASA FAMILIAR RURAL 
PADRE JOSINO TAVARES EM BOM JESUS DAS SELVAS - MA COMO AÇÃO DO 
PIBID DIVERSIDADE, os autores Anderson Henrique Costa Barros Daiara, Mendes 
da Costa, Raquel dos Santos Sousa realizou um trabalho que versa sobre as atividades 
realizadas durante as ações do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência para a Diversidade – PIBID Diversidade realizadas na Casa familiar Rural 
Padre Josino Tavares no Município de Bom Jesus das Selvas – MA. No ensino ENSINO 
DE QUÍMICA: PERFIL E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOCENTE NAS ESCOLAS 
DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO (EREM’S) os autores Dyovany Otaviano da 
Silva, Katharine Ninive Pinto Silva analisam os impactos do trabalho docente no Ensino 
de Química nas diferentes jornadas existentes atualmente no Ensino Médio Regular 
da rede estadual de ensino do estado de Pernambuco. No artigo EQUIPES NA 
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E OS DESAFIOS DA INCLUSÃO, a autora Eliane Rosa 
propõe uma reflexão à ampliação da busca constante de apoio no que se refere à 
inclusão de alunos com necessidades especiais de aprendizagem na rede de ensino 
em todas as suas esferas de atendimento. No artigo EVASÃO ESCOLAR NAS SÉRIES 
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, os autores Matheus Ladislau Gomes de Oliveira, 
Francisco Valdimar Lopes Agostinho, Raiane de Brito Sousa, Paulo Sérgio de Araujo 
Sousa, Elenice Monte Alvarenga objetivou abordar os aspectos que vem contribuindo 
para a ocorrência da evasão escolar em séries finais do ensino fundamental em 
escolas públicas de São João do Arraial-PI. No artigo ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO DO 
CAMPO NA ÁREA DE CONHECIMENTO MATEMÁTICA, o autor Jonhnatan dos 
Santos Barbosa – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB – Bahia, 
buscou apresentar as experiências de uma atividade desenvolvida durante o estágio 
obrigatório no ensino fundamental II do curso de Licenciatura em Educação do Campo 
com Habilitação em Matemática. No artigo FORMAÇÃO DO EDUCADOR INFANTIL: 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE, a autora Simone 
Rodrigues Batista Mendes investigar a formação de professores na Educação Infantil 
no curso de pedagogia. No artigo GESTÃO DEMOCRÁTICA: A PERSPECTIVA DE 
ALGUNS GESTORES DE UMA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE 
JUÍNA – MT, os autores Anderson Medeiros Dalbosco, Abadia Santana Lima, Elis 
Regina dos Reis Zocche Rios, Fábia Nogueira Porto, Jussara Ramos de Oliveira, 
bucaram averiguar a efetividade da gestão democrática de uma escola estadual do 



município de Juína, Mato Grosso, com base na opinião de uma diretora e uma 
coordenadora membros do quadro de funcionários desta escola. No artigo HOMENS 
QUE ESTUDARAM NO MAGISTÉRIO NA DÉCADA DE 1960: ERA MINORIA? 
CONTINUARAM A TRABALHAR COMO PROFESSOR? Os autores Marcia Schlapp, 
Wellington Castellucci Júnior buscaram demonstrar o resultado das pesquisas 
realizadas, enquanto integrante do Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência – PIBID em 2016. No artigo IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DO 
Staphylococcus spp, DE LEITE DE VACAS COM MASTITE SUBCLÍNICA, NAS 
PROPRIEDADES LEITEIRAS DA ILHA DE SÃO LUIS, os autores José Manoel de 
Moura Filho Liane Caroline Sousa Nascimento, Adeval Alexandre Cavalcante Neto, 
Rodrigo Maciel Calvet, buscou nesse experimento identificar a presença Staphylococcus 
spp, em leites de vacas com mastite subclínica das propriedades leiteiras da Ilha de 
São Luis, por meio do California Mastitis Tests (CMT) e das provas de catalase, 
hemólise e coagulase. No artigo INCLUSÃO DO CEGO: Um estudo de caso no 
Atendimento Educacional Especializado – AEE, a autoraDirlei Weber da Rosa buscou 
elencar os principais recursos utilizados no AEE para alfabetizar um aluno cego e 
promover inclusão.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA: A PERSPECTIVA DE 
ALGUNS GESTORES DE UMA ESCOLA PÚBLICA 

ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE JUÍNA – MT

Anderson Medeiros Dalbosco
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso
Juína – Mato Grosso

Abadia Santana Lima
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso
Juína – Mato Grosso
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Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso
Juína – Mato Grosso
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Tecnologia de Mato Grosso
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Jussara Ramos de Oliveira
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso
Juína – Mato Grosso

RESUMO: A gestão democrática é um dos 
pilares para um bom desenvolvimento da 
unidade escolar e tem como um dos principais 
objetivos a participação efetiva de todos os 
membros da comunidade, como funcionários, 
pais e alunos, afim de discutir em conjunto, 
aspectos essenciais, que resultem na tomada 
de decisões importantes, para a comunidade 
escolar. Com base nesta premissa, buscamos 

averiguar a efetividade da gestão democrática 
de uma escola estadual do município de 
Juína, Mato Grosso, com base na opinião de 
uma diretora e uma coordenadora membros 
do quadro de funcionários desta escola. A 
metodologia constituiu na aplicação de um 
questionário com dez questões abertas e 
fechadas sobre este tema. Através dos dados 
obtidos, levantamos informações sobre o 
processo de escolha de um novo diretor, a 
importância do conselho deliberativo, o alcance 
das metas aplicando-se a gestão democrática 
e os principais desafios para a sua execução. 
Com este trabalho ressalta-se a necessidade de 
novos estudos envolvendo esta área e também 
a ampliação de programas que promovam 
a conscientização dos familiares e demais 
membros da comunidade escolar, quanto a 
importância de estarem mais presentes na vida 
escolar de seus filhos e parentes, uma vez 
que este fato, foi observado neste trabalho, 
como uma das principais dificuldades para 
o desenvolvimento do caráter democrático 
escolar.
PALAVRAS-CHAVES: Gestão democrática, 
Teoria, Cotidiano escolar.

ABSTRACT: Democratic management is one of 
the pillars for a good development of the school 
unit and has as one of the main objectives the 
effective participation of all members of the 
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community, such as employees, parents and students, in order to discuss together, 
essential aspects that result in important decisions for the school community. Based on 
this premise, we sought to ascertain the effectiveness of the democratic management 
of a state school in the municipality of Juína, Mato Grosso, based on the opinion of a 
director and a coordinator of the staff of this school. The methodology consisted in the 
application of a questionnaire with ten open and closed questions on this topic. Through 
the data obtained, we gathered information on the process of choosing a new director, 
the importance of deliberative advice, the achievement of goals applying democratic 
management and the main challenges for its execution. This work emphasizes the need 
for new studies involving this area and also the expansion of programs that promote the 
awareness of family members and other members of the school community about the 
importance of being more present in the school life of their children and relatives, since 
this fact was observed in this study, as one of the main difficulties for the development 
of the school democratic character.
KEYWORDS: Democratic management, Theory, School daily

1 |  INTRODUÇÃO 

Desde 1988, com a constituição federal, já estava estabelecido que a gestão 
democrática é um fator fundamental para uma educação pública de qualidade, porém 
em muitos lugares esse tipo de gestão é tido como algo impraticável (TAVARES, 2016). 

Uma gestão participativa não deve apenas englobar sua comunidade escolar em 
festinhas e comemorações, mas também em discussões que englobem desde alunos 
com necessidades especiais até a montagem do projeto político pedagógico, pois 
estas são ações complicadas de serem realizadas por poucos envolvidos (TAVARES, 
2016). 

Um modelo de escola democrática deve ter como objetivo comum o desejo de 
formar alunos críticos, participativos e atuantes. Nesta busca é necessário que o 
individualismo seja esquecido; é preciso trabalhar no coletivo para conseguir vencer 
obstáculos e trabalhar a educação de maneira coerente (SOUZA, 2008). 

A presente pesquisa busca ressaltar a necessidade da atuação da gestão 
democrática por parte das escolas de ensino público, assim como averiguar como 
esta está sendo realizada na prática do dia a dia em uma escola estadual do município 
de Juína, Mato Grosso.

2 |  METODOLOGIA 

A seguinte pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual no município 
de Juína, Mato Grosso, a qual apresenta um quadro de aproximadamente cem 
funcionários e atende cerca de mil quatrocentos e oitenta alunos, nas etapas de Ensino 
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Fundamental e Médio e nas modalidades Regular e EJA (Ensino de Jovens e Adultos), 
os quais são distribuídos nos períodos matutino, vespertino e noturno. 

Para o levantamento de dados foi aplicado um questionário contendo dez 
questões abertas e fechadas direcionadas a diretora e a uma coordenadora da escola. 
Com estes dados buscou-se analisar como ocorre a gestão democrática na escola, 
incluindo, a participação da comunidade e os meios facilitadores da atuação coletiva 
dentro deste ambiente.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante das respostas aos questionamentos levantados podemos elucidar sobre 
as questões, iniciando com a primeira que abordava sobre qual o método utilizado 
para a escolha do atual diretor da escola. As duas entrevistadas declararam que eram 
realizadas através de eleições participativas. 

A eleição para gestores escolares é considerada apenas uma das ações do 
processo de democratização da escola, pois a gestão democrática não refuta a 
autoridade, mas defende que ela deve ser conquistada a partir do conhecimento, da 
competência, da flexibilidade e da ética dos envolvidos no trabalho escolar perante a 
comunidade (SANTOS, et al, 2012). 

A segunda questão foi direcionada a gestão democrática exercida na escola. 
“Do seu ponto de vista a gestão executada nesta escola possui caráter democrático”? 
Ambas as entrevistadas afirmaram que a escola tem um caráter democrático, pois a 
escolha do diretor se deu através de eleição, com apoio de seus pares e do conselho 
deliberativo, contando com o suporte da comunidade. Segundo a diretora este é um 
processo difícil de agradar a todos, pela grande quantidade de pessoas envolvidas. 

A terceira questão indaga se a gestão está atingindo os objetivos propostos. 
Tanto a diretora quanto a coordenadora concordaram que a escola está sim, atingindo 
os seus objetivos propostos. 

Já na quarta questão foi abordado o fato de que se, um professor de Biologia 
desenvolvesse um projeto de implantação de um laboratório de Ciências, qual seria 
o posicionamento da direção sobre o assunto. A Coordenadora entende que a escola 
deve apoiar e buscar os meios legais para a instalação deste projeto. A diretora, porém, 
iria analisar o projeto, fazer uma reunião com o conselho deliberativo e discutir sobre 
o assunto, se este era ou não viável. 

A gestão democrática implica um processo de participação coletiva. Sua 
efetivação na escola pressupõe instâncias colegiadas de caráter deliberativo, bem 
como a implementação do processo de escolha de dirigentes escolares, além da 
participação de todos os segmentos da comunidade escolar na construção do 
Projeto Político Pedagógico e na definição da aplicação dos recursos recebidos 
pela escola. (OLIVEIRA et at., 2008). 
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A questão cinco questionava sobre os aspectos fundamentais que caracterizam 
a democratização da educação, e as respostas obtidas foram semelhantes, tanto 
a coordenadora quanto a diretora articularam sobre a necessidade de compartilhar 
as decisões e de se trabalhar em grupo, e ambas ressaltaram a necessidade da 
elaboração do projeto político pedagógico (PPP) de maneira comunitária. 

Na pergunta de número seis as entrevistadas deveriam responder se em suas 
concepções a gestão democrática implicaria em um processo de participação coletiva, 
as duas participantes responderam positivamente que sim. 

A partir dessas duas respostas observamos que as entrevistadas possuem 
conhecimento sobre os atributos da gestão democrática. Com relação a elaboração 
participativa do Projeto Político Pedagógico para Souza (2008) uma escola com esse 
método fornece grandes benefícios e fortalece a gestão, pois permite que toda a 
comunidade envolvida possa expor suas opiniões. 

Na questão de número sete, indagamos sobre o que a escola tem proposto para 
que todos os membros da comunidade escolar façam parte e se sintam integrantes no 
processo educativo. A diretora alegou que são realizados diversos eventos culturais, 
conselhos de classe e assembleias gerais, que acontecem de duas a três vezes ao ano, 
na qual os pais e responsáveis são constantemente convidados a participarem. Nesta 
questão a coordenadora complementa que os responsáveis são convidados através 
de diversos meios, como faixas, bilhetes, rádio e televisão. Ela também comenta que 
a comunidade escolar também está participando no programa Avalia-MT. Que se trata 
de um programa lançado pelo governo de Mato Grosso que pretende realizar um 
diagnóstico dos pontos bons e ruins da educação do Estado (BRASIL, 2017). 

A próxima questão avaliava sobre quais os desafios encontrados em ter a 
participação efetiva da comunidade escolar, as entrevistadas comentaram da pouca 
participação e apontam a correria do dia-a-dia das famílias, pais separados e o 
trabalho, como os principais fatores para o não comparecimento dos mesmos na 
escola. Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2009), a participação é a principal forma de 
garantir a gestão democrática e proporcionar o envolvimento dos membros da escola 
no processo de funcionamento da organização escolar e na tomada de decisões. 

Na questão de número nove, os entrevistados foram indagados em relação a 
qual processo a escola desenvolve para envolver todos os funcionários na gestão 
democrática. A diretora destacou que a conscientização é de grande importância, e que 
somente unidos conseguiremos construir conhecimento. Já a coordenadora, afirma 
que são realizados convites para que todos os funcionários possam participar dos 
eventos proporcionados pela escola, tendo assim a oportunidade de discutir e opinar 
sobre os assuntos propostos. Para se construir uma gestão democrática é fundamental 
o envolvimento de todos, definir metas, objetivos e planejamentos e unir-se segmentos 
da comunidade para formar uma gestão de responsabilidade, compromisso e diálogo, 
estruturando assim um ensino de qualidade (TOMAZONI, 2013).
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