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GESTÃO E INOVAÇÃO EDUCACIONAL (GIED) 

A expansão da Educação e as necessidades emergentes da prática 
acarretam mudanças na organização da gestão no Brasil. Com o objetivo de 
aumentar a eficiência e a produtividade da gestão e a adaptação ao rápido 
avanço tecnológico e globalizado do mundo, diversos modelos de gestão foram 
sendo implantados e testados. Muitos, motivados por questões políticas e 
econômicas. Diante disso, o grupo de pesquisa Gestão e Inovação Educacional 
procura desenvolver pesquisas sobre a gestão e o processo de inovação em 
todas as suas dimensões através de estudos em contextos organizacionais da 
educação, discutir políticas e estratégias de promoção da inovação e da gestão 
no espaço educacional, promover capacitação para os gestores favorecendo o 
desenvolvimento das competências necessárias para sua atuação profissional no 
contexto educacional,  aprimorar conhecimentos na área proposta para pesquisa 
e estimular a pesquisa e a investigação na universidade. Ou seja, são realizados 
estudos com iniciativas de intervenção, aplicação e inovação na formação 
e atuação do gestor e avaliação de sistemas de processos educacionais em 
diferentes níveis de ensino. 

Dentro desse segmento abordam-se os seguintes eixos: 

• Gestão e o processo de inovação em todas as suas dimensões. 

• Estudos em contextos organizacionais da educação.

• Políticas e estratégias de promoção da inovação e da gestão no es-
paço educacional.

• Formação, Atuação e Atribuições do Gestor Escolar.

• Processos de avaliação e supervisão no ambiente escolar.

• Pesquisa qualitativa na vertente educacional.

Profa Dra Luciane Hees 
Coordenadora do GIEd

Observação: O texto e as ideias expressas em cada um dos artigos são de inteira responsabilidade 
dos seus respectivos autores. Não refletindo necessariamente o posicionamento da organizadora 
ou da instituição vinculada ao grupo de pesquisa. Os conceitos produzidos e publicados referem-se 
aos estudos de cada grupo, assim como a originalidade das ideias. O grupo de pesquisa Gied e a 
organizadora da obra não se responsabiliza pela opinião dos autores aqui organizados. 
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Este livro é resultado de um esforço cooperativo e interativo do Grupo 

de Pesquisa de Gestão e Inovação Educacional (GIEd), de alunos do Curso de 
Mestrado Profissional em Educação do UNASP que fizeram a disciplina Gestão 
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RESUMO: A escola é responsável por promover a aquisição de saberes, valores, 
procedimentos e atitudes pelos alunos, mas para que isso aconteça é necessário avançar 
em formas de gestão democráticas e participativas que alcancem os objetivos pedagógicos 
e principalmente os princípios sociais que também são de responsabilidade da educação 
escolar, a formação do cidadão completo. O artigo retrata o tema, com maior participação 
da comunidade, com profissionais mobilizados democraticamente, com as leis existentes, 
com a aquisição de conhecimento e cidadania, dentro de uma gestão participativa que segue 
princípios de organização democrática. 
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Gestão Participativa; Líderes; Gestão Democrática.

INTRODUÇÃO

A escola é um espaço de interação social que está extremamente ligada ao processo 
de ensino e aprendizagem. A política governamental também não incentiva a conquista da 
cidadania e sua participação nos meios da comunidade, é como se todos esperassem 
de “cima” as tomadas de decisões que lhes faltam, não existe união e nem educação 
para o estímulo e a participação dos colegiados. A partir de muitos movimentos sociais foi 
possível a democratização da educação com a promulgação da Constituição Federal/88 e 
regulamentação pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 6.395/94) 
que estabeleceu os princípios da gestão democrática como um processo que envolve toda 
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comunidade.

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios: I. Participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II. Participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
(BRASIL, 2006).

Na visão escolar, é necessário que os pais tanto quanto os professores e 
funcionários participem das decisões que advém da administração escolar, todos em busca 
de melhoria da qualidade. A escola deixa de ser uma redoma ou uma zona de conforto 
e inicia a transformação necessária contando com participações. Quando alcançado o 
conceito de participação a escola passa a ser um lugar de compartilhamento de valores e 
de desenvolvimento de capacidades. 

Portanto, compreendermos que democratização no processo educacional é de 
extrema relevância para sociedade, principalmente para os atores que organizam e gerem 
esses espaços escolares, pois o planejamento de processo educacional deve ser totalmente 
delineado pela gestão democrática que por sua vez nos faz compreender a prática da 
gestão participativa que, “por ser um trabalho complexo, a organização e gestão escolar 
requerem o conhecimento e a adoção de alguns princípios básicos”. (LIBÂNEO, 2018, 
p. 118). Para tanto o autor com base na concepção de gestão democrático-participativa 
propõe alguns princípios.

PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS ESCOLAS E DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

A escola precisa ser organizada de forma a planejar e atingir seus objetivos 
garantindo o envolvimento e participação coletiva dos envolvidos no processo, entretanto, 
para fundamentar esta concepção é premente que exista autonomia.

Para Libâneo, (2018, p. 118) “é o fundamento da concepção democrático-
participativa de gestão escolar, razão de ser projeto pedagógico”. Nesta perspectiva, a 
autonomia remete trabalhar em prol das necessidades e anseios da comunidade ao qual 
a escola está inserida, mas a estabelecer sempre em meio a participação um contexto de 
interdependência, seguindo as diretrizes gerais superiores que hierarquizam o ensino, com 
relevância no setor público.

Assim, o foco e objetivo central da escola estão diretamente a função primordial 
da escola que é o ensino e aprendizagem, pois por meio destas duas linhas é que ação 
através de discussões, interações acontecem coletivamente e para o bem comum.
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PRINCÍPIO DA RELAÇÃO ORGÂNICA ENTRE A DIREÇÃO E A PARTICIPAÇÃO 
DOS MEMBROS DA EQUIPE ESCOLAR

Tornar o processo dinâmico e participativo requer organização, e desta forma, a 
função e liderança do diretor é imprescindível quando envolve a comunidade e sua atuação 
compartilhando as decisões pertinentes, e como já citamos a escola tem que ser planejada 
e o documento orientador é o PPP (Projeto Político Pedagógico). Documento este que para 
Veiga (2004), através de uma ação intencional, o projeto político pedagógico busca um 
rumo, uma direção, daí dá-se sentido explícito com um compromisso definido coletivamente.

Desse modo, as práticas participativas concretizam a autonomia dos sujeitos 
envolvidos, para que juntos construam um ambiente com identidade própria.

PRINCÍPIO DO ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NO PROCESSO ESCOLAR

Historicamente, a sociedade brasileira é caracterizada por uma maneira personalista 
de gestão, onde as decisões relativas à comunidade são geralmente atribuídas a somente 
uma pessoa. Dessa mesma forma, a gestão escolar era tradicionalmente feita pelo 
diretor, a quem seria atribuído o poder de decisão a respeito dos assuntos educacionais e 
administrativos da escola (LIBÂNEO, 2018).

Numa sociedade moderna e cada vez mais democrática, tem-se percebido a 
necessidade e os benefícios presentes na participação cada vez mais ativa da comunidade, 
principalmente dos pais, no processo de gestão escolar.

As novas exigências de uma gestão participativa e democrática hoje são 
fundamentais para uma escola que pretende alcançar o seu objetivo central que é a 
conquista de qualidade nos processos de ensino e aprendizagem (LIBÂNEO, 2004).

Segundo Pedrosa et al (2019) o estabelecimento de uma gestão democrática 
e participativa numa escola faz com que toda a comunidade comece a se sentir parte 
integrante e importante nos processos decisivos relacionados aos objetivos educacionais 
propostos, deixando de lado uma atitude passiva de uma época onde tudo era decidido pela 
direção, coordenação e até mesmo, pelo estado. Os autores ainda complementam que a 
gestão escolar passa a ser um trabalho coletivo, com participação ativa dos pais e líderes 
comunitários, onde tanto as ideias de melhorias e inovações bem como sua execução tem 
a participação e a fiscalização de todos os envolvidos.

Essa participação da sociedade se transforma numa força de atuação consciente 
onde todos assumem o papel de influenciar na dinâmica dessa unidade educacional, 
fazendo propostas adaptadas para as necessidades e características daquela comunidade, 
além de também avaliar e absorver os seus resultados (LUCK, 1997). Dessa maneira, 
pode-se afirmar que o princípio da autonomia é o fundamento deste tipo de gestão, onde os 
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indivíduos e grupos são responsáveis por gerir e conduzir a sua própria vida (PEDROSA; 
PICCOLI; TEIXEIRA, 2019).

PRINCÍPIO DO PLANEJAMENTO DAS TAREFAS

A busca por resultados e por atingir os objetivos pedagógicos e administrativos 
traçados são as justificativas necessárias para um eficiente planejamento de tarefas 
(LIBÂNEO, 2018). 

Na perspectiva de uma gestão escolar participativa, de envolvimento da 
comunidade nas decisões do ambiente educativo, é fundamental a promoção do diálogo 
com a participação de todos no diagnóstico de problemas tanto quanto no planejamento 
das ações necessárias no processo de solução destes em acordo com o projeto político-
pedagógico da escola. São necessários encontros para compartilhamento de decisões, 
coleta de sugestões e construções coletivas que possam contribuir para os interesses dos 
estudantes e seu desenvolvimento como cidadãos (DIAS, 1998; NICHELE; MELLO, 2020).

Se a escola for considerada um sistema dinâmico em que muitos indivíduos e 
processos se relacionam para oferecer uma educação de qualidade, pode se dizer que essa 
instituição social é organizada com a finalidade de alcançar estes objetivos. O cumprimento 
dessas metas exige um conjunto de medidas políticas, culturais, econômicas e, para a 
articulação dessas, é fundamental um planejamento prévio e uma contínua avaliação 
destas ações (CARVALHO; OLIVEIRA; DE LIMA, 2020). É ainda válido mencionar que, 
numa participação coletiva, onde diversos indivíduos estão trabalhando juntos com um 
mesmo propósito, o planejamento e a clara divisão de tarefas é muito necessária para não 
haver uma sobreposição de esforços e a consequente diminuição da efetividade das ações 
promovidas pela comunidade.

PRINCÍPIO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E PROFISSIONAL DOS INTEGRANTES DA COMUNIDADE 
ESCOLAR

Lacerda (2016, p. 25) afirma que as contribuições da formação continuada para 
o desenvolvimento profissional dos professores, ao considerar ao mesmo tempo, as 
fragilidades da licenciatura e as demandas da prática pedagógica, deverá ter como princípio 
a realidade escolar e suas necessidades para o trabalho pedagógico nas escolas.

No ambiente educacional o projeto pedagógico, a gestão, a organização, a articulação 
do currículo e a formação continuada, são elementos que tornam uma cultura colaborativa 
entre a organização escolar e o desenvolvimento pessoal e profissional.  Segundo o autor 
Libânio (2018), vale ressaltar que 
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[...] a formação continuada é outra das funções da organização escolar, 
envolvendo tanto setor pedagógico como o técnico e administrativo. A 
formação continuada é condição para a aprendizagem permanente e 
para o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional de professores e 
especialistas. (LIBÂNEO, 2018, p. 183).

A formação continuada visa o aperfeiçoamento profissional teórico e prático. É uma 
formação prolongada da formação inicial. O termo formação continuada vem acompanhado 
de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos 
e práticos destinados à formação profissional, completados por estágios (LIBÂNEO, 2018, 
p. 187). Assim, nota-se que a formação continuada possibilita refletir mudança em relação 
a prática docente, tornando visível aos professores suas dificuldades. 

Portanto, embora os docentes tenham conhecimento sobre as dificuldades da 
profissão, é fundamental pensar sobre elas e procurar solucionar, priorizando ações 
coletivas. Para Libâneo (2018), a formação continuada consiste de ações de formação 
dentro da jornada de trabalho [...] e fora da jornada de trabalho (congressos, cursos, 
encontros, palestras, oficinas) (LIBÂNEO, 2018, p. 188). Ela se faz por meio do estudo, da 
reflexão, da discussão e da confrontação das experiências dos professores. A instituição 
tem responsabilidade assim como o próprio docente, com a respectiva formação, pois a 
profissão demanda compromisso. 

PRINCÍPIO DA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONCRETAS E ANÁLISE 
DE CADA PROBLEMA EM SEUS MÚLTIPLOS ASPECTOS, COM AMPLA 
DEMOCRATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Dentre os procedimentos de gestão escolar, está a utilização de informação 
concreta e análise de cada problema buscando assim analisar múltiplos problemas. Uma 
etapa fundamental é a de análise de dados, porém ela tem valor se o resultado auxilia na 
tomada de decisões. Por meio de levantamento de dados, e a partir de uma análise crítica 
dos resultados é possível aos gestores que têm a responsabilidade de agir fortalecendo a 
escola em todos os aspectos. Assim sendo, Libâneo (2018), afirma que a democratização 
da informação implica o acesso de todos às informações e canais de comunicação que 
agilizem a tomada de conhecimento das decisões e de sua execução. 

PRINCÍPIO DA AVALIAÇÃO COMPARTILHADA

Libâneo (2018), traz considerações sobre a importância da avaliação compartilhada 
como princípio de gestão participativa, uma vez que o conjunto de ações organizadas na 
escola estejam conciliadas com as ações pedagógico- didático no alcance dos objetivos 
básicos e o controle por assim dizer significa que direção, professor e comunidade andam 
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lado a lado neste processo. 

PRINCÍPIO DAS RELAÇÕES HUMANAS PRODUTIVAS E CRIATIVAS 
ASSENTADAS NA BUSCA DE OBJETIVOS COMUNS

Já não é de hoje que as relações humanas são de suma importância para a 
produtividade em qualquer setor existente nos dias de hoje. A escola precisa investir 
progressivamente para o diálogo e ir deixando atrás o autoritarismo herdado durante 
todo o processo educacional, é necessário combinar exigências com respeito, tato com 
comunicações efetivas no trabalho, todos os setores precisam estar alinhados dentro de 
uma comunicação efetiva. A equipe escolar precisa manter o clima amistoso em suas 
relações interpessoais. 

Esse perfil de líder democrático nos confirma que as relações interpessoais são de 
suma importância na característica de um líder, as experiências grupais vão construindo 
uma gestão democrática sólida, consciente e responsável pelo crescimento comum daquela 
comunidade. 

Líderes carismáticos estabelecem um exemplo a partir de seus próprios 
comportamentos para que os seguidores possam imitar. Essa modelagem 
de papel envolve mais do que simplesmente a imitação do comportamento 
do líder. Se os seguidores admiram e se identificam com o líder; apresentam 
maior probabilidade de imitar os valores e crenças do líder. Através desse 
processo, líderes carismáticos são capazes de exercer considerável influência 
sobre a satisfação e a motivação dos seguidores. (BERGAMINI; CODA, 1997, 
p. 262).

O gestor tem um papel gerador, inerente ao processo administrativo, ele precisa 
gerar esforços para manter as discussões e as soluções em andamento, promover diálogos 
e garantir as comunicações, características essenciais ao sucesso e a manutenção das 
ações em prol daquela comunidade na resolução de suas situações.
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